
MATRIZ CURRICULAR DO  CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

REGIME DE CRÉDITO – SEMESTRAL – INGRESSANTES A PARTIR DE 2016 

P
E

R
ÍO

D
O

 FLUXO CURRICULAR  

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos 

OPT/OBR
* 

T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

1
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Língua Portuguesa Obrigatória Letras 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Matemática Aplicada Obrigatória Matemática 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Noções Básicas de Contabilidade Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Instituições de Direito Público e Privado Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Fundamentos de Administração de Empresas Obrigatória ADM  64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

2
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Comportamento Organizacional Obrigatória PSICO 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Contabilidade Geral I 
Obrigatória 

CIC 64 - - 64 04 - - 04 
Noções 

Básicasde 
Contabilidade 

Não há 

Direito Empresarial Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 

Instituições 
de Direito 
Público e 
Privado 

Não há 

Textos Empresariais Obrigatória Letras  32 - - 32 02 - - 02 L.Portuguesa Não há 

Sociologia  Obrigatória Historia 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Finanças I Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 



3
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Fundamentos de Economia Obrigatória ECO 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Direito do Trabalho e Previdenciário Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Contabilidade Geral II 
Obrigatória 

CIC 
64 - - 64 

04 - - 04 
Contabilidade 
Geral I 

Não há 

Estatística Geral Obrigatória Matemática 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico Raciais 
e Direitos Humanos 

Obrigatória 
História 

32 - - 32 02 - - 02 
Não há 

Não há 

Metodologia do Estudo Científico 
Obrigatória Bibliotecono

mia 
32 - - 32 02 - - 02 

Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

4
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Direito Tributário Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Ética e Legislação Profissional Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Finanças e Orçamento Público Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Contabilidade Empresarial Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont. Geral II Não há 

Teoria Geral da Contabilidade Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont. Geral II Não há 

Noções Básicas de Atuária Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Contabilidade no Agronegócio Obrigatória 
 

CIC 
32 - - 32 02 - - 02 Cont. Geral II 

Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

5
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 Estrutura das Demonstrações Contábeis 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contabilidade 
Empresarial 

Não há 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Finanças e 
Orç.Público 

Não há 

Contabilidade Tributária Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont. Geral II Não há 

Contabilidade de Custos 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contabilidade
Empresarial 

Não há 

Práticas Contábeis I 
Obrigatória CIC 

- 64 - 64 - 04 - 04 
Contab. 

Empresarial 
Não há 



SUBTOTAL: 256 64 - 320 16 04 - 20  

6
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

AFinanças II Obrigatória CCIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Análise das Demonstrações Contábeis 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Estrutura 

Dem 
Contábeis 

Não há 

Contabilidade Avançada 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Estrut.Dem 
Contábeis 

Não há 

Análise de Custos 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contabilidade 

de Custos 
Não há 

Práticas Contábeis II 
Obrigatória CIC 

- 32 - 32 - 02 - 02 
Práticas 

Contábeis I 
Não há 

Técnicas de Projeto de Pesquisas I Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

SUBTOTAL: 288 32 - 320 18 02 - 20  

7
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Práticas Contábeis III 
Obrigatória 

CIC - 64 - 64 - 04 - 04 
Práticas 

Contábeis II 
Não há 

Sistemas de Informações Contábeis Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Cont. Geral II Não há 

Perícia, Mediação Arbitragem Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há  Não há 

Econometria 
Obrigatória Economia 64 - - 64 04 - - 04 

Estatística 
Geral 

Não há 

Fundamentos e Normas de Auditoria 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contab. 

Avançada 
Não há 

Técnicas de Projeto de Pesquisa II 
Obrigatória CIC - 32 - 32 0- 02 - 02 

Tec.Proj.Pes
quisas I Não há 

SUBTOTAL: 224 96 - 320 14 06 - 20  

          

8
° 

S
E

M
E

S
T

R Contabilidade Internacional Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Cont. Geral I Não há 

Controladoria 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Cont. 

Avançada 
Não há 

Contabilidade Gerencial Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont.Geral I Não há 



Optativa I Optativa  Diversos  64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Optativa II Optativa  Diversos 64 - - 64 04 - - 04 Não há  Não há 

Optativa III Optativa  Diversos 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 352 - - 352 22 - - 22  

 Atividades Acadêmicas Complementares Obrigatória  128 - - 128 8 - - 8   

 Estágio Supervisionado Obrigatória  208 - - 208 13 - - 13 1.280h Não há 

 Trabalho de Conclusão de Curso Obrigatória  128 - - 128 8 

- 

- 8 

Tec.Proj.Pes
quisa II +50% 

da carga 
horária do 

curso 

Não há 

CARGA TOTAL DO CURSO: 2864 192 - 3056 179 12  191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – UFMT – CUR 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Letras  

Componente Curricular:  Língua Portuguesa          Código: 

Carga Horária:64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos:  

Compreender a importância do processo de comunicação nas organizações,  
utilizando adequadamente técnicas e instrumentos para o exercício da profissão .  

Ementa:  

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão.  

Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista e atualizada. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Lexikon Informática, 2007. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 

KOCH, Ingedore. V.; ELIAS, Vanda. M. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

AULETE, Francisco J. Caldas; VALENTE, Antônio Lopes dos Santos. Dicionário 

contemporâneo da língua portuguesa Caldas Aulete. Edição brasileira original: Hamílcar de 

Garcia. Lexikon Editora Digital Ltda. Disponível em: <www.auletedigital.com.br>. 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva S.A., 1977. 

GOLD, Miriam. Redação Empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 2.ed. 

rev. e atual. São Paulo: Makron Books, 2002. 



KLEIMAN, Angela B. Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura.11.ed. Campinas, SP: 

Pontes, 2008.  

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnica de comunicação criativa. Como redigir 

textos administrativos e oficiais. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 

2008. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Matemática  

Componente Curricular:  Matemática Aplicada         Código: 

Carga Horária:64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos: 

Compreender os conceitos matemáticos básicos e o seu significado prático 
aplicado às necessidades da ciência contábil.                                                                                                     
  

Ementa:  

Conjuntos numéricos, potenciação. Equações algébricas. Progressões. Funções. Equações 

exponenciais. Logaritmos. Limites. Derivadas. Taxa de variação instantânea. Custo marginal. 

Medidas de tendência central a dispersão. Análise de regressão e correlação. Análise de série 

temporal. 

Bibliografia Básica: 

SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Sebastião Medeiros da. 

Matemática: para os cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis. 6 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

HARIKI, Seiji. Matemática Aplicada: Administração, Economia e Contabilidade. 1 ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999. 

MUROLLO, Afrânio Carlos. Matemática Aplicada à Administração, Economia e 

Contabilidade. 1 ed. São Paulo: Thompson, 2004 



Bibliografia Complementar: 
 
SILVA, Elio Medeiros da; et al. Matemática Básica para Cursos Superiores - 8ª Reimpressão. 
1 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
GOLDSTEIN, Larry J. Matemática aplicada a economia, administração e contabilidade. 8 ed. 
Porto Alegre, Bookman, 2000. 
MOREIRA, Humberto Ataíde; CYSNE, Rubens Penha. Curso de Matemática para 
Economistas - 2ª Reimpressão. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
FERREIRA, Roberto G. Matemática Aplicada. 7 ed. São Paulo: Atlas. 2010. 
SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática: para os cursos de economia, administração e 
ciências contábeis. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1999. V I. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Noções Básicas de Contabilidade Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Proporcionar a compreensão dos fundamentos básicos da Contabilidade, visando a 

instrumentalização para a formação profissional. 

Ementa: 

Noções Básicas de Contabilidade; Estudo do Patrimônio; Estudos da Variações Patrimoniais; 

Elenco das Contas; Princípios Fundamentais de Contabilidade; Procedimentos Básicos de 

Escrituração; Operações Mercantis. 

Bibliografia Básica: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA USP. Contabilidade Introdutória.9 ed. São Paulo: 

Atlas, 1998. 

FEA/USP.  Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

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

PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 



Bibliografia Complementar: 

FAVERO, Hamilton Luiz ET AL. Contabilidade: Teoria e Prática. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 

GONÇALVES, Eugênio Celso; BAPTISTA, Antonio Eustáquio. Contabilidade Geral. 

 6 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

STICKNEY, Clyde P.; WEIL, Roman L. Contabilidade Financeira – introdução aos conceitos, 

métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning. 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial: Atualizado 

conforme Lei No. 11.638/2007 e MP No. 449/2008. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 8 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Instituições de Direito Público e Privado Código: 

CargaHorária:64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que são 

contábeis aplicáveis às funções e prescri tas por meio da legislação específica,  

revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais.  

Ementa:  

Histórico e conceito de Direito. Fontes do Direito. Ramos do Direito. Constituição e elementos 

do Estado. Hierarquia das normas. Constituição Federal. Noções de Direito Civil. Direito das 

obrigações. 

Bibliografia Básica: 

FÜHER, Maximilianus. Manual de Direito Público e Privado. 17 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil.  Parte Geral. 14 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 



VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Administração  

Componente Curricular:  Fundamentos de Administração de Empresas  

Carga Horária:64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Proporcionar ao acadêmico uma visão geral a respeito da Administração, suas 

funções, processos e dimensões.  

Ementa: 

Evolução das teorias de Administração. As Organizações e a sociedade. Estrutura e 

funcionamento das organizações. Os processos administrativos e comportamentais nas 

organizações. Mudança organizacional. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração para Administradores e Não Administradores.1ed.. 

São Paulo: Saraiva, 2008 

DRUCKER, P. F. Introdução à Administração. 3 ed. São Paulo: Pioneira, 1988. 

MAXIMINIANO, Antônio César Amaro. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana 

à revolução digital. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

RIBEIRO, Antônio de Lima. Teorias da Administração. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2006. 

MAXIMIANO, Antônio C.A. Teoria da administração. 6 ed. São Paulo:Atlas, 2008. 

MOTTA, Fernando. C. P.; VASCONCELOS, Isabela F. G. Teoria geral da Administração.3ed. 

São Paulo: Cengage Learning, 2006. 

KWASNICKA, Eunice Laçava. Introdução à Administração. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2004 

ROBBINS. Sthepen P. Administração. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Psicologia  

Componente Curricular:  Comportamento Organizacional  Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos: 

Conscientização da importância das relações interpessoais no ambiente da 
organização. 

Ementa:  

Elementos do comportamento humano no contexto organizacional. O indivíduo, os grupos e a 
organização: cultura, clima e mudanças organizacionais, motivação, liderança, percepção, 
conflitos, atitudes e diferenças individuais, comunicação. 
 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, I.  Comportamento organizacional: A dinâmica do sucesso das organizações. 

2. ed.  Rio de Janeiro:  Elsevier, 2010. 

OLIVEIRA, M. A.G. Comportamento organizacional para a gestão de pessoas.   São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

ROBBINS, S.P.l; JUDGE, T.A.; SOBRAL, F.  Comportamento organizacional/ Teoria e 

prática no contexto brasileiro. 14. ed.  São Paulo:  Pearson, 2010. 

ZANELLI, J.C.; BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A.V.B. (Org.).  Psicologia, 

organizações e trabalho no Brasil.  Porto Alegre:  Artmed, 2004. 

SIQUEIRA. M.M.M. Medidas do comportamento Organizacional: ferramentas de diagnóstico 

e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BARBIERI, U. F. Gestão de pessoas nas organizações: a aprendizagem da liderança e da 

inovação. São Paulo: Atlas, 2013. 

BERGAMINI, C.W.. Psicologia aplicada a administração de empresas. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 1990. 



BERGAMINI, C. W. Liderança : administração do sentido. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

CAVALCANTI, V. L.  et al. . Liderança e motivação. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  

CHANLAT, J. F. (Coord) (org). Indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

GOULART, I. B. & SAMPAIO, J.R. (Orgs.) Psicologia do Trabalho e gestão de recursos 

humanos: estudos contemporâneos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998. 

MARCHESI, A. O bem-estar dos professores: competências, emoções e valores. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. 

MERCURE, D. & SPURK, J. (orgs). O trabalho na história do pensamento ocidental. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 

ROTHMANN, S.; COOPER, Cary L.  Fundamentos de psicologia organizacional e do 

trabalho.   Rio de Janeiro:  Elsevier, 2009. 331 p. 

TAMAYO, A. & PORTO, J.B. Valores e Comportamento nas Organizações. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2005. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular: Contabilidade Geral I Código:  

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Proporcionar a compreensão dos fundamentos básicos da Contabilidade, 

visando à instrumentalização para a formação profissional .  

Ementa:   
Contabilidade: conceito, objeto, objetivos. Patrimônio: conceitos; representação gráfica; 
equação fundamental. Fatos Contábeis. Escrituração. Débito e crédito. Livros Contábeis. 
Contas: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Plano de Contas. As variações  do Patrimônio 
Líquido. Apuração de Resultados Receitas e Despesas. Regime de caixa e de competência. 
Noções de operações típicas de uma empresa. Provisões. Depreciação, amortização, exaustão. 
Noções de Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício. 



Bibliografia Básica: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA USP. Contabilidade Introdutória. 9 ed. São Paulo: 
Atlas. 1998. 
FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 10 ed. São Paulo: Atlas. 2010. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo, Atlas.2010. 
PADOVEZE, Clóvis Luís.  Manual de contabilidade básica.  7. ed.  São Paulo : Atlas, 2009.  

Bibliografia Complementar: 

FAVERO, Hamilton Luiz. et. alii. Contabilidade: teoria e prática. 4 ed– São Paulo: Atlas, 
2006. 
FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 8 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010. 

GONÇALVES, Eugênio Celso; BAPTISTA, Antonio  Eustáquio. Contabilidade Geral. 6 ed. 

São Paulo: Atlas, 2007. 

IUDICIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial: Atualizado 
conforme Lei 11638/2007 e MP 449/2008 .8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
STICKNEY, Clyde P.; WEIL. Roman L.Contabilidade Financeira – introdução aos conceitos, 

métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning. 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Direito Empresarial  Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos:  

Conhecer e compreender as leis que regulam o exercício das atividades de 

comércio.  

Ementa:  

Conceitos Gerais e Introdutórios – Sociedades Empresárias – Falência e 

Recuperação Judicial  – Títulos de Crédito.  



Bibliografia Básica: 

COELHO. Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito da Empresa20 ed. São Paulo; 

Saraiva; 2009 

FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo. Roteiro das Falências e 

Recuperações. 25 ed.  São Paulo:  Editora dos Tribunais, 2009. 

MARTINS,Fran. Títulos de Crédito.  13 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

GUSMÃO, Mônica. Lições de Direi to Empresarial . 10 ed.   São Paulo: Lumen 

Juris, 2011. 

LIMA, Osmar Brina Correa.  Comentários à Nova Lei das Falências.  1 ed. São 

Paulo: Forense,  2009. 

LIPPERT, Márcia Mallmann. A Empresa no Código Civil. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. 

MIRANDA, Maria Bernadete. Curso Teórico e Prático de Direito  Empresarial. 

1 ed. São Paulo:  GZ Editora, 2010. 

SOUZA, Carlos Gustavo de. Direito de Empresa – Organizações e Estrutura 

Societárias. 3 ed.  Rio de Janeiro:  LFB, 2009. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Letras  

Componente Curricular:  Textos Empresariais Código: 

Carga Horária:32 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos: Produzir redação técnica e comunicação oral  formal comuns às 
funções do profissional  da contabilidade.  

Ementa:  

Tipologia Textual. Produção textual oral  e escri ta:  bilhetes, resumos, resenhas,  
art igos para periódicos.  Coesão. Coerência.  Uso de pronomes demonstrativos e 
de tratamento. Redação técnica:  carta comercial, relatório administrativo, 
memorando, ata, ofício, requerimento,  procuração, circular, convocação, 



declaração, edital, regulamento, estatuto, aviso, ordem de serviço, abaixo-
assinado, currículo.  

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de.;  HENRIQUES, Antônio.  Língua Portuguesa:  

Noções Básicas para cursos Superiores.  9 ed.  São Paulo: Atlas,  2010. 

MEDEIROS. João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criat iva. 

20 ed.  São Paulo: Atlas,  2010. 

MEDEIROS. João Bosco. Português Instrumental .9 ed. São Paulo: Atlas,  2010. 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA, Severino Antônio M. Redação: Escrever é Desvendar o Mundo. 21 

ed.  Campinas: Papiros, 2010. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro.: 

Lucena, 2009. 

FARACO, Carlos Alberto;  TEZZA, Cristóvão. Oficina de Texto. São Paulo: 

Vozes, 2003. 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 20.ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

SOARES, Magda; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de Redação. 1 ed.  

Rio de Janeiro:  Ao Livro Técnico, 2000. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de História  

Componente Curricular:  Sociologia                   Código: 

Carga Horária: 32 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos: 

Introduzir os alunos às principais correntes da Sociologia, de modo a entender 
sua relação com as mudanças econômicas,  assim como sua contribuição à 
evolução de novos modelos organizacionais.  



Ementa:  

Conceitos fundamentais de Sociologia. Princípios correntes do pensamento Sociológico. 

Representações sociais e teorias nas análises científicas interdisciplinares. Indústria Cultural, 

comunicação e mudanças sociais. Estado nacional contemporâneo: neoliberalismo, política e 

economia. 

Bibliografia Básica: 

BOTTOMORE, T.; NISBET, R (Org) História da Análise Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar. 

1978. 

COHN, G. (Org.) Sociologia: para ler os clássicos. Rio de Janeiro: Azougue, 2007. 

LOWY, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. São Paulo: Busca 

Vida, 1987. 

MATOS,  O.C.F. Escola de Frankfurt: luzes e sombras do iluminismo. São Paulo: Moderna, 

1993. 

RODRIGUES, J. A. (Org.) Durkheim: Sociologia. São Paulo: Ática, 2006 

WEBER, M. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

Bibliografia complementar: 

ARON, R. As Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

ASSOUN, P. L. ;A Escola de Frankfurt. São Paulo: Ática: 1991. 

BERGER, P.L.; LUCKMANN, T. A Construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 1985. 

BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

COMTE, A. Curso de filosofia Positiva. Os pensadores. Comte: vida e obra. São Paulo: Abril 

Cultural, 1983. 

COSTA, C. Sociologia: uma introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

DOSSE, F. História do estruturalismo. São Paulo: Ensaio; Campinas, SP: EdUNIAMP, 1993. 

FERNANDES F. Sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação e 

desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1980. 

GRAMSCI, A.Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

GRAMSCI, A.Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização, 

Brasileira, 1979 

 

 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular: Finanças I Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Aplicar os princípios básicos do cálculo financeiro para a tomada de decisão 

envolvendo fluxos financeiros.  

Ementa: Capitalização Simples: cálculo de juros e montante; períodos e taxas equivalentes; 
desconto comercial/ relações entre taxas de juros e taxa de desconto; Capitalização Composta: 
cálculo de juros e montante; desconto composto, equivalência de capitais diferidos no tempo; 
Séries Uniformes de Pagamentos. Séries simples e gradiente; Sistemas de Amortização: SAC, 
PRICE, Americano; Sinking Fund 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PUCCINI, Abelardo Lima. Matemática financeira, objetiva e aplicada. 9 ed. São Paulo: 

Campus, 2011. 

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

SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática Financeira para os cursos de Economia, 

Administração e Ciências Contábeis. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

BRUNI, Adriano Leal.; FAMÁ, Rubens. Matemática Financeira:com HP 12C e Excel. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2008. 

GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática Financeira com HP 12C e Excel. 2. ed. São Paulo: 

Prentice Hall Brasil, 2010. 

MENDES, Gilmar de Melo; RODRIGUES, Jose Antônio. Manual de Aplicação de 

Matemática Financeira. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

POMPEO, José Nicolau, HAZZAN Samuel. Matemática Financeira. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

PUCCINI, Abelardo Lima. PUCCINI, Adriana. Matemática financeira. 2 ed. São Paulo: 

Campus, 2008. 



SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira – Aplicações à Análise de Investimentos. 

4 ed. São Paulo: Pearson – Prentice, 2006. 

SOBRINHO, J.D.V Matemática Financeira. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2000 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Economia 

Componente Curricular: Fundamentos de Economia       Código:  

Carga Horária: 64 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo:  

Definir os principais conceitos da ciência econômica e apresentar uma síntese da teoria 

econômica. 

Ementa:  
Histórico da economia brasileira, conceitos, definição e objeto da economia; a economia como 
ciência; o sistema econômico; consumo e poupança; introdução à teoria monetária; o crédito e 
o sistema financeiro; inflação; o mercado, taxa de câmbio e o regime cambial brasileiro; 
Microeconomia; Macroeconomia 

Bibliografia Básica: 

SILVA, Cesar Roberto Leite. LUIZ, Sinclayr. Economia e Mercado: Introdução à Economia. 

19 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. GARCIA, Manuel. Fundamentos de 

Economia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

Bibliografia Complementar: 

GUIMARAES, Bernardo; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Introdução à Economia. Rio de 
Janeiro: Campus, 2009. 
LAGIDIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do Mercado de Capitais. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
MONTELLA, Maura. Economia passo a passo. 2. ed. São Cristóvão: Quality Mark, 2007. 



PINHO, Diva Benevides; VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. Manual de 

introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

TROSTER, Roberto Luis. Introdução á economia. São Paulo: Pearsonn, 1999. 

 

UFMT/CUR/ICHS 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante: Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Direito do Trabalho e Previdenciário 

Carga Horária:  64 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Conhecer e compreender as normas trabalhistas e previdenciárias que regulam 

as relações individuais e coletivas de trabalho, bem como os princípios,  as 

regras e as instituições l igadas a estas relações.  

Ementa:  
História do Direito do Trabalho. Conceito de Direito do Trabalho.  Direito do Trabalho no 
Brasil. Fontes do direito do trabalho. Princípios do direito do trabalho.  Contrato de trabalho: 
Empregado, Empregador, Poder de Direção do Empregador, Remuneração, Jornada de 
Trabalho, Férias, Alterações do Contrato de Trabalho, Suspensão e Interrupção do Contrato de 
Trabalho, Aviso prévio, Cessação do Contrato de Trabalho. Estabilidades Provisórias do 
Empregado. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Trabalho da mulher. Trabalho da 
criança e do adolescente. Fiscalização trabalhista. Introdução. Organização Sindical no Brasil. 
Negociação Coletiva. Direito de Greve. 
Bibliografia Básica: 

BARRETO, Gláucia. Curso de Direito do Trabalho.1 ed. São Paulo: Impetus, 2008. 

CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das leis do Trabalho. 36 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010 

Bibliografia Complementar: 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ed. São Paulo: LTR, 2011. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 



ROMAR, Carla Tereza Martins. Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. 1 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Manual Prático das Relações Trabalhistas. 10ed. São Paulo: 

LTR, 2011. 

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação Social. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis                                     

Componente Curricular:   Contabilidade Geral II  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos:  

Proporcionar conceitos fundamentais de contabilidade que servirão de base no 

decorrer do curso, sua aplicação nas diversas at ividades vinculadas à gestão 

empresarial.  

Ementa: 

Balanço Patrimonial.  Apuração de resultados e sua demonstração. DRE – 
Demonstração do Resultado do Exercício,  Inventário Periódico. Inventário 
Permanente. Registro de Compras. Registro de Vendas. Contabilização: 
Impostos sobre Compras e Vendas. Desconto Comercial,  Abatimentos.  
Depreciação. Amortização. Exaustão.  Demonstração de Lucros e Prejuízos 
Acumulados.  Demonstração de Fluxo de Caixa.  
Bibliografia Básica: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA USP.Contabilidade Introdutória. 9 ed. São Paulo: 

Atlas, 1998. 

FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

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

PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica.7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

FAVERO, Hamilton Luiz Et. Al. Contabilidade: Teoria e Prática. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 



GONÇALVES, Eugênio Celso; BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade Geral. 6 ed. 

São Paulo: Atlas, 2007 

STICKNEY, Clyde P.; WEIL, Roman L. Contabilidade Financeira– introdução aos conceitos, 

métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de., MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial: Atualizado 

conforme Lei nº 11.638/2007 e PM nº449/2008. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 8 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Matemática  

Componente Curricular:   Estatística Geral  

Carga Horária: 64 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos:  

Proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico e quantitativo para 

compreender o relacionamento e variáveis na explicação de grandezas 

contábeis e econômicas.  

Ementa: Introdução às ideias básicas do método estatístico; Distribuição de frequências; 
Gráficos estatísticos; Medida de posição; Medidas de dispersão; Medidas de assimetria e 
Curtose; Introdução à probabilidade; Variáveis aleatórias; Distribuições de probabilidade; 
Correlação e Regressão Linear; Noções de Amostragem e Testes de Hipótese.  

Bibliografia Básica: 

MARTINS, G.A. Estatística geral e aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MORETTIN, P.A. & BUSSAB, W.O. Estatística Básica. Atual Editora Ltda. São Paulo, 1981. 

MAGALHÃES, M. N e Lima, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. EdUSP. 7a.ed., 

2005. 



Bibliografia Complementar: 

FONSECA, J., S.,MARTINS, G.A..Curso de Estatística.6 ed. São Paulo: Editora Atlas. 

CRESPO, A.A. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.* 

TIBONI, C.G.R. Estatística básica: para os cursos de administração, ciências contábeis, 

tecnólogos e de gestão. São Paulo: Atlas, 2010.  

DOWNING, D.; CLARK, J.. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

STEVENSON, W.J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 1981. 

DAVID, R. A., DENIS, J. S. e THOMAS, A. W. Estatística aplicada à Administração e 

Economia. Tradução da  2. Ed. Norte-americana: Luiz Sérgio de castro Paiva; revisão técnica: 

Petrônio Garcia Martins. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

LAPPONI, J. Estatística usando Excel. 4ªed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de História  

Componente Curricular:  Gênero, Diversidade, Relações Étnico Raciais e Direitos 

Humanos                                        Código:  

Carga Horária: 32 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Entender o processo de formação da cultura e do conhecimento e sua relação 

com o indivíduos nas organizações.  

Ementa: 

Direitos humanos, diversidade social, sexual e étnico-racial no contexto dos processos 

educativos. A construção sócio-histórica do corpo, da sexualidade e das relações de gênero. A 

contribuição dos estudos de gênero. Gênero no currículo e na organização do trabalho 

pedagógico: o sexismo na linguagem, nos livros e nas práticas sócio educativas. Os conceitos de 

raça, racismo e etnicidade. Discussão acerca de documentos oficiais vigentes: Plano Nacional 

de Educação e Direitos Humanos; Lei nº11. 645/2008; Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004; 

Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012; Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 



Bibliografia Básica: 

BITTAR, C. B. Educação e direitos humanos no Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil sem homofobia: programa de combate à violência e a 

discriminação contra GLBT e promoção da cidadania homossexual. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2004. 

CAVALLEIRO, E. (org.). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São 

Paulo: Summus, 2001. 

CASTRO, M. G.; ABRAMOWAY, M.; SILVA, L. B. Juventudes e sexualidade. Brasília: 

UNESCO Brasil, 2004. 

LOURO, G. L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte, Autêntica, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003. 

CARNEIRO, S. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro Edições, 

2012. 

D`ADESKY, J. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-racismos no Brasil. Rio 

de Janeiro: Palla, 2001. 

FOUCAULT, M. A história da sexualidade: a vontade de saber. 11 ed. Rio de Janeiro: Graal, 

1988. 

LE BRETON, D. Antropologia do corpo e modernidade. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 2 ed. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 1997. 

NASCIMENTO, D. M.; SANTOS L. T.; FERNANDES, M. J. C. Educação & Diversidade: 

temas em debate. São Paulo: Editora CRV, 2014. 

PEREIRA, M. E. et. al. (orgs.). Formação de professores em gênero, sexualidade, orientação 

sexual e relações étnico-raciais. Brasília; Rio de Janeiro: SPM, 2007. 

PRIORE, M. D.; AMANTINO, M. (orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora 

Unesp, 2011. 

SILVA, I. B. O racismo silencioso na escola pública. São Paulo: Junqueira & Marin, 2009. 

 

 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso:  Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Biblioteconomia  

Componente Curricular:    Metodologia do Estudo Científico  

Carga Horária:  32 h Período letivo: 3º Período 

Objetivos: 

Oferecer subsídios necessários à compreensão do projeto de pesquisa como 
parte fundamental  do processo de produção do conhecimento.  

Ementa:  Ciência e conhecimento científico. Bases históricas da ciência moderna. O método 
nas ciências naturais e humanas. O ato de estudar. O ato de ler. Leitura e documentação. 
Sistematização e apresentação de seminários. Fichamento bibliográfico. Principais normas da 
ABNT relacionadas à documentação (NBR 6024:2003 – Numeração progressiva das seções de 
um documento escrito. NBR 6027:2012 – Sumário. NBR 6028:2003 –Resumo. NBR 
6023:2002 – Referências. NBR 10520:2002 – Citações em documentos. NBR 15287:2011 – 
Projeto de Pesquisa. NBR 14724:2011 – Trabalhos acadêmicos. NBR 10719:2009 - Relatório 
técnico e/ou científico. NBR 6022:2003 – Artigo em publicação periódica científica impressa. 
NBR 6029:2006 – Livros e folhetos). 

Bibliografia Básica: 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações para 

normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- científicas. 6. 

ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

GONZÁLEZ, Antonio, ORTH, Lucia MathildeEndlich.  Técnicas de estudo para adolescentes: 

como superar-se nos cursos fundamental, médio e técnico.  Vozes. 136 páginas 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p. (20 

EXEMPLARES). 

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 

Bibliografia Complementar: 

ABNT. NBR 6024:2003 – Informação e documentação. Numeração progressiva das seções de 

um documento escrito. Apresentação. 

ABNT. NBR 6027:2012 – Informação e documentação. Sumário. Apresentação. 

ABNT. NBR 6028:2003 – Informação e documentação. Resumo. Apresentação. 



ABNT. NBR 6023:2002 – Informação e documentação. Referências. Elaboração. 

ABNT. NBR 10520:2002 – Informação e documentação. Citações em documentos. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 15287:2011 – Informação e documentação. Projeto de Pesquisa. Apresentação. 

ABNT. NBR 14724:2011 – Informação e documentação. Trabalhos acadêmicos. Apresentação. 

ABNT. NBR 10719:2009 - Informação e documentação. Relatório técnico e/ou científico. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 6022:2003 – Informação e documentação. Artigo em publicação periódica 

científica impressa. Apresentação. 

ABNT. NBR 6029:2006 – Informação e documentação. Livros e folhetos. Apresentação. 

ABREU, Estela dos Santos; TEIXEIRA, José Carlos Abreu. Apresentação de trabalhos 

monográficos de conclusão de curso. 5.ed. rev. ampl. Niterói, RJ, EDUFF, 2001. 

ALVES-MAZZOTTI, A.; GEWANDSZNJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: 

pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 174p. 

BASTOS, Cleverson, KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 104p. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber: metodologia científica, 

fundamentos e técnicas. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001. 

HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde. Roca, 2004. 287 páginas. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, M. Andrade.  Metodologia do trabalho científico: 

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

científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

LAROSA, Marco Antonio; AYRES, Fernando Arduini. Como produzir uma monografia passo 

a passo: siga o mapa da mina. Rio de Janeiro: WAK, 2002. 84p.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 315p.  (15 exemplares). 

OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Iniciação aos estudos acadêmicos. Opção. 56 páginas. 

SEVERINO, Antonio Joaquim.   Metodologia do trabalho científico. 22.ed. Rev.eamp. São 

Paulo: Cortez, 2000. 335p. 



SILVA, Ezequiel Theodoro da.O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1992. 104p. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed.Bookman, 2001. 212 páginas. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Direito Tributário  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Proporcionar os conhecimentos básicos sobre normas tributárias, 

especialmente relacionadas com as atividades empresariais e instrumentos da 

administração fiscal .  

Ementa:   

Noções Gerais – Conceito – Princípios Constitucionais Tributários – Espécies de Tributo – 

Isenções e Imunidades - Obrigação Tributária – Crédito Tributário – Processo Administrativo 

Fiscal – Ação de Execução Fiscal. 

Bibliografia Básica: 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.  26 ed. São Paulo: Malheiros, 2005.  

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

SABBAG, Eduardo. Elementos de Direito Tributário. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 2 ed. São Paulo: SRS, 

2002. 

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. 



CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Tributário Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001. 

FÜHER, Maximiliano.Resumo de Direito Tributário. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis                                                          

Componente Curricular:   Ética e Legislação Profissional  

Carga Horária:  32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo:  

Conscientizar o aluno acerca de sua responsabilidade enquanto profissional de atividade 

contábil, bem como o dever de observância dos preceitos ético-profissionais. 

Ementa:   

Objeto e objetivo da Ética. Conceito e campo da Ética. Fontes das regras éticas. Comportamento 

ético. Código de Ética Profissional. O profissional de Contabilidade e o exercício da profissão. 

Ética e qualidade. Estudo de casos. 

Bibliografia Básica: 

FIPECAFI e LISBOA, Lázaro Plácido. Ética Geral e Profissional em Contabilidade. – 2.ed. – 

São Paulo: Atlas, 1997. 

NALI, José Renato. Ética Geral e Profissional. – 10. ed. – São Paulo: Editora Revistas dos 

Tribunais, 2013. 

SÁ, António Lopes de. Ética Profissional. - 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. Código de Ética: um instrumento que adiciona valor. – 

São Paulo: Negócios Editora, 2002. 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova Pericial Contábil: Teoria e Prática. – 10.ed. – Curitiba: 

Juruá, 2012. 



NASH, Laura L. Ética nas Empresas: Guia prático para soluções de problemas éticos nas 

empresas. Tradução: Kátia Aparecida Roque. Revisão técnica: Petes Nadas. São Paulo: 

Makron Books, 2001. 

PAGAN, Marcos. Ética Profissional – V.21. São Paulo: Atlas, 2010. 

PARISI, Claudio e MEGLIORINI, Evandir. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 2011. 

SENNETT, Richard. A corrosão do Caráter: consequências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo. – 17.ed. – Rio de Janeiro: Record, 2012. 

TAILLE, Yves de La. Moral e Ética: dimensões intelectuais e afetivas. – Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:    Finanças e Orçamento Público  

Carga Horária:  32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: Informar sobre o funcionamento do Estado como entidade com fins públicos 

Ementa: Considerações gerais sobre planejamento – evolução histórica do planejamento no 

Brasil – características. Finanças públicas – normas gerais – orçamento. Orçamento público – 

conceito tradicional – evoluções e mudanças ocorridas na elaboração do orçamento público no 

Brasil – natureza – princípios – espécies. Despesa pública – elementos constitutivos – 

classificação – limites. Receita pública – conceito, classificação – originárias e derivadas. 

Orçamento programa- conceitos – objetivos. Funcionamento do sistema de planejamento 

orçamentário. Classificação das transações governamentais – classificação fundamental – 

classificação auxiliar – características da classificação – funcional programática. Estudo dos 

princípios orçamentários – Lei 4.320/64 – aplicação na elaboração de orçamento programa. 

Sistema de administração financeira e orçamentária controle interno nos três poderes da união 

– Controle externo. Aplicação de casos práticos 



Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Nilton de Aquino et al. Planejamento governamental para municípios. 2ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

BRASIL. Lei 4.320/64. Lei do orçamento. São Paulo,Atlas. 

LIMA, Diana Vaz de.;CASTRO, Róbison Gonçalves de. Contabilidade Pública: integrando 

união, estados e municípios (Siafi e Siafem). 1 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

PISTICELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias.Contabilidade Pública: uma 

abordagem da administração financeira federal. 11 ED. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

Bezerra filho, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2012 

CARVALHO, José Carlos Oliveira de. Orçamento Público. 3 ed. São Paulo: Campus, 2008. 

GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público. 1 ed. São Paulo: Campus, 2009. 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. 16 ed. São Paulo: :Atlas, 2012 

VASCONCELOS, Alexandre. Orçamento Público. 3 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2012. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Contabilidade Empresarial  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Proporcionar conhecimentos a respeito da contabilização de fatos que 

impactam o patrimônio das entidades.  

Ementa: 

As demonstrações Contábeis nas Sociedades Civis, Sociedade mercantil e Entidades sem Fins 

Lucrativos. Simular a realidade empresarial. Fatos permutativos e de resultados na composição 

do patrimônio e seu tratamento contábil na escrituração e avaliação. Estudo da estrutura de 

capital das Empresas; Provisões e Outras Transações Societárias; Ajuste a Valor Presente; 

Valor Justo (Fair Value); Redução ao Valor Recuperável dos Ativos (impairment); Ativos e 

Passivos Contingentes; Insubsistências e Superveniências, Dividendos obrigatórios; Reservas 



Bibliografia Básica: 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 9 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2012. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

SOUZA, Clóvis de. FAVERO, Hamilton Luiz; TAKAKURA, Massakazu; LONARDONI, 

Mário. Contabilidade Teoria e Prática. Vol. 2. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

FIPECAFI.Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de acordo 

com as Normas Internacionais e do CPC. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Comercial: Atualizado 

conforme Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 (Livro-texto). 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, PauloEduardo Vilchez. Contabilidade Básica. 15 ed.  São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral fácil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SOUZA, Acilon Batista de. Contabilidade de Empresas Comerciais. 1 ed.  São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Teoria Geral da Contabilidade  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Estudar a origem da contabilidade, seus princípios e os demais conceitos necessários para a 

compreensão do processo da prática contábil. 

Ementa:  

O desenvolvimento do pensamento contábil. a contabilidade norte-americana e sua influência. 

a evolução da contabilidade no brasil. Teoria versus prática contábil. Contabilidade: objeto e 

objetivos. Estrutura dos conceitos contábeis. Ativo: conceituação, caracterização, 

avaliação/mensuração. Passivo: conceituação, caracterização, avaliação/mensuração. 



Patrimônio Líquido: teorias que o embasam. Receitas, despesas, ganhos e perdas. 

Evidenciação. 

Bibliografia Básica: 

IUDICIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. Introdução à Teoria da Contabilidade– Para o 
nível de Graduação. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 10 ed.  São Paulo: Atlas, 2010. 

HENDRIKSEN, EldonS.VAN BREDA, Michael. Teoria da Contabilidade. 1 ed.9 reimpr. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

COELHO, Claudio Ulysses Ferreira Coelho; LINS; Luiz dos Santos.Teoria da Contabilidade: 

Abordagem Contextual, Histórica e Gerencial. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

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

abordagem. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, Cesar Augusto Tibúrcio. Teoria da Contabilidade. 2 ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

SÁ, Antonio Lopes de. Teoria da Contabilidade. 5 ed. São Paulo:Atlas, 2010. 

SANTOS, José Luiz dos. SCHMIDT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves;MACHADO, 

Nilson Perinazzo. Teoria da Contabilidade: Introdutória, Intermediária e Avançada. 1 ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:    Noções Básicas de Atuária  

Carga Horária:  32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos:   

Proporcionar aos alunos conhecimentos na área atuarial. 



Ementa:  

Estudo da teoria e prática atuarial relacionados à estrutura securitária, modalidades de seguros 

e previdência privada em seu nível básico. 

BibliografiaBásica: 

FERREIRA, Weber José. Introdução à Ciência Atuarial. 1 ed. Rio de Janeiro: Brasília MPAS, 

2002. 

FIGUEIREDO, Sandra. Contabilidade de Seguros. 1 ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Legislação previdenciária: atualizada de acordo com o Decreto n.º 

3.048, de 06/05/1999: Regulamento da previdência social. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CORDEIRO FILHO, Antônio. Cálculo Atuarial Aplicado: teoria e aplicações 1 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009.  

MARTINS, Gilberto de Andrade; CHAN, Betty Lilian; SILVA, Fabiana Lopes da. 

Fundamentos da Previdência Complementar: da Atuária à Contabilidade. 2 ed.  São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SOUZA, Silney de. Seguros: Contabilidade, atuária e auditoria. 2 ed.  São Paulo: Saraiva, 

2007. 

RODRIGUES, José Ângelo. Gestão do Risco Atuarial. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular:    Contabil idade no Agronegócio  

Carga Horária:  32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Compreender os fatos econômicos advindos das operações de Mercado de 

Capitais e Financeiro; habil itar o profissional da Contabilidade a ter uma visão 

sistêmica e participativa das operações da empresa; proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades no processo de avaliação de um negócio.  



Ementa: 
Noções preliminares sobre a política nacional de cooperativismo, constituição, normas e estatuto das 
cooperativas. Previdência social rural, produtor e trabalhador rural. Plano de Custeio e benefício. Nota 
fiscal de produtor rural. Contabilidade da pecuária. Tipos de atividade, custos na pecuária, método de 
contabilização pelo valor de custo e valor de mercado. Fluxo contábil e registros.  Novos projetos e 
melhoramento. Contabilidade simplificada – pessoa física, inventário, anotações das despesas, 
anotações das receitas, demonstração do resultado econômico e financeiro, imposto de renda pessoa 
física, anexo de atividade rural, cadastro no INCRA e declaração de informação e apuração no ITR. 

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 5 ed. São 
Paulo:  Atlas, 2009. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural: contabilidade agrícola, Contabilidade da Pecuária 
e Imposto de Renda – Pessoa Jurídica. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
Bibliografia Complementar: 

BURANELLO, Renato M. Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio: Regime 
Jurídico. 1 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
CALADO, Antonio André Cunha: Agronegócio. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
ANCELES, Pedro Eintein dos Santos. Manual de Tributos na Atividade Rural. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
OLIVEIRA, Neuza Corte de. Contabilidade Aplicada ao Agronegócio: Teoria e Prática. 2 ed. 

Curitiba: Juruá, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Estrutura das Demonstrações Contábeis  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo:  

Identificar a estrutura correta e adequada do Balanço Patrimonial, da Demonstração do 

Resultado do Exercício, da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, da 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa e 

da Demonstração do Valor Adicionado, bem como a obrigatoriedade da elaboração. 



Ementa: 

O Patrimônio. Estrutura das Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial. Demonstração 

do Resultado do Exercício. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos. 

Fluxo de Caixa e da Demonstração do Valor Adicionado – DVA. Demonstração do Resultado 

Abrangente – DRA. 

Bibliografia Básica: 
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, 
Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de 
acordo com as Normas Internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. Número de 
chamada: 652.92 M289 
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7 ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 657.3 M341a. 
MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial. 7 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 658.15 M425a 

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

7 ed. São Paulo: Atlas, 2002. Número de chamada: 657.3 A844e 

BORINELLI, Márcio Luiz; PIMENTEL, Renê Coppe. Curso de Contabilidade para gestores, 

analistas e outros profissionais: de acordo com o pronunciamento do CPC, alterações da Lei nº 

11.941/2009, alterações da Lei nº 11.638/2007. São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 

657 B733c 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 26 – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis. Disponível em http://www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php. 

CUNHA, Jacqueline Veneroso Alves da. RIBEIRO, Maisa de Souza; SANTOS, Ariovaldo dos. 

A Demonstração do valor adicionado como mensuração e distribuição da riqueza. Revista 

Contabilidade & Finanças. São Paulo, n. 37, p. 7 – 23, Jan/Abr. 2005. Disponível em 

http://www.scielo.br/br/pdf/rcf/v16n37a01.pdf . Acesso em:17 de jul. 2013. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. Número de 

chamada: 657.3 192a 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade Avançada e análise 

das demonstrações financeiras. 15 ed. São Paulo: Frase, 2007. Número de chamada:  657.04 

N518c 

SANTOS, Ariovaldo dos. Demonstração do valor adicionado: como elaborar e analisar a DVA. 

2 ed. São Paulo: Atlas, 2007. Número de chamada: 657.3 S237d. 



SILVA, José Pereira. Análise financeira das empresas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008.Número de 

chamada: 658.15 S586a 

Site do Conselho Federal de Contabilidade: www.cfc.org.br 

Site da Comissão de Valores Mobiliários: www.cvm.gov.br 

Site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis: www.cpc.org.br 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Contabilidade Aplicada ao Setor Público  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Estudar as formas e metodologia de registro,  controle e análise da atuação 

econômico-financeira do Estado. 

Ementa:  

Patrimônio Público: Conceito, classificação e grupos. Receita (Variações Patrimoniais 

Aumentativas): conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, 

contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita. Dívida Ativa. Despesa (Variações 

Patrimoniais Diminutivas): conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos 

legais, contabilização. 

 Plano de Contas aplicado ao Setor Público e Escrituração Contábil: Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público – PCASP: conceito, estrutura contas do ativo, passivo, variações 

patrimoniais aumentativas e diminutivas, resultado e controles do Planejamento e Orçamento. 

Sistemas de Informações Contábeis: Subsistemas de contas. Escrituração contábil de operações 

típicas do setor público. Registros de aspectos patrimoniais.   

Demonstrações Contábeis do Setor Público: Conceitos; aspectos legais; forma de 

apresentação, elaboração e análise dos demonstrativos da área pública. Estrutura Conceitual para 

a Contabilidade do Setor Público: Princípios Fundamentais de Contabilidade sob a perspectiva 



do Setor Público. Conceito, objeto, campo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC 

TSP). Interpretação da Legislação Básica Aplicada à Contabilidade do Setor Público.  

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 

1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivill_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm  

Lei n. 4320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal.Diário Oficial (da) República Federativa do Brasil. Brasília, 23 de março de 

1964. Retificada em 09 de abril de 1964 e em 03 de junho de 1964. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm. 

Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, incisso XXi, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. Diário Oficial (da) república Federativa do Brasil. Brasília, 22 de junho de 1993. 

Republicada em 06 de julho de 1994. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm . 

PSCITELLI, Roberto Bocaccio e TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública: uma 

abordagem da Administração Financeira Pública. 12ª ed. Revisada, ampliada e atualizada. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo, Atlas, 2007. 

KOHAMA, Helio. Contabilidade Pública: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2006. 

MOTA, Francisco Glauber Lima. Contabilidade Aplicada ao Setor Publico. Brasília: autor-

editor, 2009.  

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC  nº 1.128, de 21 de novembro de 

2008. Aprova a NBCT T 16.1. Diário Oficial (da) República Federativa do Brasil. Brasília, 25 

de agosto de 2008. Disponível em: http://www.cfc.org.br/sisweb/ser/Default.aspx. 

Revista Eletrônica CRC-RS – CRC-RS – RS http://www.crcrs.org.br//revistaeletronica/ 



SILVA, Lino Martins. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 
UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Contabilidade Tributária  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Estudar a legislação tributária aplicada, tendo em vista as atividades empresariais e 

responsabilidades que são conferidas aos Contadores. 

Ementa: 

A opção tributária como forma de estrutura da sociedade. Faixas de faturamento. Opções 

tributárias existentes. O reflexo das opções tributárias na Unidade federada e Municípios. O 

objeto social e seu reflexo na carga tributária. 

Bibliografia Básica: 

FABRETTI, Laúdio Camargo. Contabilidade Tributária. 11ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das EmpresasInterpretação e Prática. 30 ed. São Paulo: 

IR Publicações, 2011. 

OLIVEIRA, Luís Martins de; CHIEREGATO, Renato; PEREZ JUNIOR, José Hernandez; e 

GOMES, Marliete Bezerra. Manual de Contabilidade Tributária. 10 ed. São Pulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento Tributário na prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

Chieregato, Renato; GOMES, Marliete Bezerra, OLIVEIRA, Luiz Martins de; PEREZ 

JUNIOR, José Hernandes. Manual de Contabilidade Tributária. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de acordo 

com as Normas Internacionais e do CPC. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 



LOPES, Alexandro Broedel; CALIJURI, Monica Sionara Schpallir. Gestão Tributária: Uma 

abordagem Multidisciplinar. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 7 ed. São Paulo: Freitas Bastos, 

2011. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho de. 

Contabilidade Tributária. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Contabilidade de Custos  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Proporcionar conhecimentos básicos de custos, fazendo conhecer os princípios contábeis, suas 

aplicações e nomenclaturas específicas. 

Ementa:  

Introdução a Contabilidade de Custos; Classificações e nomenclaturas de custos; O esquema 

básico da Contabilidade de Custos; Custos para a valoração de estoques e apuração do 

resultado; Custos diretos de produção; Materiais diretos; controle, valoração e aspectos fiscais; 

Mão de obra direta: controle e valoração; Custos indiretos de fabricação: controle, rateio, custo 

direto dos produtos, departamentalização, critérios de rateio; Contabilização dos custos de 

produção, custo do produto vendido e demonstração do resultado. Aplicação dos custos 

indiretos de fabricação. 

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de Custos. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

LEONE, George L. G. LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de Contabilidade de Custos. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 



BLOCHER, Edward J., CHEN, Kung H., COKINS, Gary, LIN, Thomas W. Gestão Estratégica 

de Custos. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

HANSEN, Dom R., MOWEN, Maryanne. Gestão de Custos –  contabilidade e controle. 1 ed. 

Rio de Janeiro: Pioneira Thompson Learning, 2003. 

LINS, Luiz dos Santos; SILVA, Raimundo Nonato Sousa. Gestão de Custos. 1 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SANTOS, Joel José. Contabilidade e Análise de Custos.  6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, José Luiz dos; et all. Fundamentos da Contabilidade de Custos. 1 ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

 
UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Práticas Contábeis I  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Proporcionar aos alunos de Ciências Contábeis pratica na área fiscal iniciando-

os nos estudos do SPED Fiscal , fenômeno de extrema relevância no cenário 

contábil contemporâneo. 

Ementa:  

Escrituração contábil e fiscal; Livros Fiscais; Escrituração Contábil Digital (ECD);  Sped 

Fiscal. Escrituração fiscal e contabilização dos tributos indiretos: IPI, ICMS e ISS. Apuração 

do PIS/PASEP e COFINS. 

Bibliografia Básica: 

CHAVES, Francisco Coutinho; MUNIZ, Érika Gadêlha. Contabilidade tributária na prática. 1ª 

ed. São Paulo: atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de.Contabilidade Tributária. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Pegas, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 7ª ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2011. 



Bibliografia Complementar: 

BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento Tributário – IPI, ICMS, ISS e IR. 11ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

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

PERES JUNIOR, José Hernandez et all. Manual de contabilidade tributária. 10 ed.São Paulo: 

Atlas, 2011. 

REIS, Luciano Gomes dos; GALLO, Mauro Fernando; PEREIRA, Carlos Alberto. Manual de 

Contabilização de tributos e contribuições sociais. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho. 

Contabilidade tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados da 

empresa. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Administração   

Componente Curricular:   Finanças II  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Compreender os fatos econômicos advindos das operações de Mercado de 

Capitais e financeiro; habilitar o profissional da Contabil idade a ter uma visão 

sistêmica e participativa das operações da empresa; proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades no processo de avaliação de um negócio.  

 

Ementa: 

 As funções da empresa. As ferramentas utilizadas para previsões financeiras. Noções de risco 

e rentabilidade. Análise do planejamento financeiro. Estratégias financeiras de curto prazo. 

Visão da dinâmica econômico-financeira. Desenvolver atitude do administrador financeiro 

segundo os aspectos de pesquisa, julgamento e crítica de problemas de administração 

financeira e tomada de decisão financeira. 

 



Bibliografia Básica: 

   HYPERLINK 

"http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=9739" \t 

"_blank"   ASSAF NETO, Alexandre.;    HYPERLINK 

"http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=1674" \t 

"_blank"   LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira. 2. ed.  São Paulo: 

Atlas, 2011. 

GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios da Administração Financeira. 12 ed. São Paulo: 

Harbra, 2010. 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

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

Atlas, 2009. 

MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Administração Financeira: Decisões de 

Curto Prazo, Decisões de Longo Prazo, Indicadores de Desempenho. 1 ed. São Paulo: Atlas,  

2007. 

R.A.Brealey; S.C. Myers; F. Allen. Princípios de Finanças Empresariais. 8 ed. São Paulo: 

MCGraw-Hill, 2008. 

SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração Financeira– Livro Texto – 16ª Reimpressão. 3 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Análise das Demonstrações Contábeis  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 



Objetivo: 

Apresentar os principais parâmetros para análise de demonstrações contábeis, enfatizando-se a 

relevância das informações obtidas para o controle gerencial e o processo decisório das 

organizações. 

 

Ementa:  Estrutura das Demonstrações contábeis e financeiras. Técnicas e Critérios de 

análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras. Análise horizontal e vertical. Técnicas de 

análise por índices financeiros e econômicos. Ciclo Operacional de Caixa. Análise de 

resultados. Valor Econômico Agregado (EVA). Relatório de Análises. 

Bibliografia Básica: 

NETO, Assaf Lima; Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 

2009. 

AZEVEDO, Marcelo Cardoso de. Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras. 1. Ed. 

São Paulo: Alínea, 2008. 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade Empresarial. 5. 

Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SILVA, César Augusto Tibúrcio. Contabilidade. Florianópolis: Departamento de Ciências e 

Administração. Santa Catarina: UFSC, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

BRIGHAM, Eugene F. e HOUSTON, Joel F. Fundamentos da moderna administração 

financeira. Rio de Janeiro: Campus. 1999. 

FIPECAFI – Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais 

sociedades. 5 ed. São Paulo: Atlas: 2007. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 2. ed. Harbra, 1987. 

SILVA, José Pereira. Análise financeira das empresas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

ROSS, A. Stephen. WESTERFIELD, Rodolph W. JAFFE, Jeffrey, LAMB, Robert. 

Administração Financeira. Versão brasileira de corporate fiannce 10th edition. 10 ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2015. 

 
 
 
 
 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:    Perícia, Mediação e Arbitragem  

CargaHorária:64 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos das atividades de Perito 

Contábil,  Árbitro e Mediador, como funções inerentes ao profissional  de 

Ciências Contábeis.  

Ementa: 

Fundamentos de perícia contábil. Plano de trabalho em perícia contábil. Laudos periciais. 

Perícia judicial e extrajudicial. Aplicações importantes da perícia contábil. Normas brasileiras 

sobre as perícias. Fraudes em contabilidade. Mediação e Arbitragem. 

Bibliografia Básica: 

CARMONA, Carlos  Alberto. Arbitragem e Processo – Um comentário à Lei nº 9.307/96. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 1 ed. RT, 2011. 

CAETANO, LUIZ Antunes. Arbitragem e mediação: Rudimentos. São Paulo: Atlas, 2002. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

SÁ, Antonio Lopes de. Perícia Contábil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

BRASIL. Normas, Leis e Decretos. CLT: Consolidação das leis trabalhistas. São Paulo: Atlas, 

2001. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. 3 ed. São Paulo: Atlas: 2009. 

MAGALHÃES, Antonio de Deus F., SOUZA Clóvis de, FAVERO, Hamilton Luiz, 

LONARDONI, Mário. Perícia contábil: uma abordagem teórica, ética, legal, processual e 

operacional. Casos praticados. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009 



MARTINS, Pedro Batista.; CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Maria Ferreira. 

Arbitragem. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Análise de Custos  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Apresentar os principais parâmetros para análise de custos, enfatizando-se a relevância das 

informações obtidas para o controle gerencial e o processo decisório das organizações. 

Ementa:  

Métodos de custeamento: variável e por absorção. Custo fico, lucro e margem de contribuição. 

Contribuição marginal e limitação na capacidade de produção. Margem de contribuição e 

custos fixos identificados. Decisão sobre fabricar ou comprar. Relação custo-volume-lucro. 

Custo-padrão. Análise das variações de materiais e mãodeobra. Análise das variações de custos 

diretos. 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos.10  ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Luiz Martins de; COSTA, Rogério Guedes & PEREZ JUNIOR, José Hernandez. 

Gestão Estratégica de Custos. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CLEMENTE, Ademir; SOUZA, Alceu. Gestão de Custos – Aplicações Operacionais e 

Estratégicas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

LINS, Luiz dos Santos; SILVA, Raimundo Nonato Sousa.Gestão de Custos: Contabilidade, 

controle e Análise. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DATAR, Srikant M.; HORNGREN, Charles T.; FOSTER, George R. Contabilidade de Custos. 

2 vol.11 ed. São Paulo: Pearson-Prentice, 2004. 



BORNIA, Antonio Cezar. Análise Gerencial de Custos: Aplicação em empresas modernas. 3 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BERTI, Anelio. Contabilidade e Análise de Custos. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2009. 

BLOCHER, Edward J.; CHEN, Kung H.; COKINS, Gary; LIN, Thomas W. Gestão Estratégica 

de Custos. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

HANSEN, Dom R.; MOWEN, Maryanne. Gestão de Custos – contabilidade e controle.1 ed. 

Rio de Janeiro: Pioneira –Thompson-Learning, 2003. 

 
UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:    Práticas Contábeis II  

Carga Horária:32 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Possibil itar ao estudante de Ciências Contábeis entendimento de como elaborar 

e contabilizar uma folha de pagamento e os seus encargos.  

Ementa:  

Cálculo de Jornada de Trabalho; Horário noturno; Horas extras, Descanso semanal 

remunerado; Faltas e atrasos; elaboração e contabilização da Folha de pagamento; Adicionais 

de Insalubridade e Periculosidade; 13º Salário;  Rescisão docontrato de trabalho;  Formas de 

apuração de cálculo; Recolhimento do FGTS; Recolhimento de IRRF. Recolhimento de INSS 

Bibliografia Básica: 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho -  Legislação 

complementar e jurisprudência. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

CASTILHO, Paulo César Baria de. Práticas de cálculos trabalhistas na liquidação de sentença. 

3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

CORTEZ, Julpiano Chaves. Práticas Trabalhistas. 12ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2006. 



Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários às súmulas do TST. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 2006. 

NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao Direito do Trabalho. 33ª ed. rev. e atual., São Paulo: LTr, 

2007. 

Oliveira, Aristeu de. Cálculos trabalhistas. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SANTOS, José Aparecido dos. Curso de cálculos de liquidação trabalhista. 2ª ed. Curitiba, 

Juruá, 2008. 

Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e Provimentos do TRT – 3ª Região e TST. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Técnicas de Projetos de Pesquisa I  

Carga Horária:  32 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Proporcionar relevantes subsídios para a elaboração de uma pesquisa científica 

nas áreas da contabil idade. 

Ementa:  

Caracterização da pesquisa em contabilidade; trajetória da construção de um trabalho científico 

em contabilidade; metodologia da pesquisa aplicável às Ciências Sociais, Formulação de 

Hipóteses e caracterização de variáveis em pesquisa Contábil, coleta e análise e interpretação 

de dados e apresentação e estrutura de pesquisas em conformidade com a ABNT. 

Bibliografia Básica: 

BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Específica para cada trabalho de acordo com o 

trabalho escolhido. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de Monografias e 

Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo: Atlas, 2007. 



Bibliografia Complementar: 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2007. 

_____. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007. 

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

Científica. São Paulo: Atlas, 2003. 

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. (Coord.). Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2003. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 

Atlas, 2003. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Práticas Contábeis III  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Proporcionar ao aluno de ciências contábeis a habilidade de executar os 

procedimentos de encerramento e elaboração das demonstrações contábeis 

obrigatórias .  

Ementa:  

Desenvolver na prática o encerramento das principais demonstrações (Balanço Patrimonial – 

BP e Demonstração de Resultado do Exercício – DRE), e elaboração dos demonstrativos 

exigidos pela Lei 11.638/07. 

Bibliografia Básica: 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as Sociedades de Acordo 

com as Normas Internacionais e do CPC. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Rendas das Empresas-Interpretação e Prática. 28 ed. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 



OLIVEIRA, Luíz Martins de; CHIEREGATO, Renato; PEREZ JÚNIOR, José Hernandez; 

GOMES, Marliete Bezerra. Manual de Contabilidade Tributária. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso. Regulamento do ICMS. 

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

MARION, José Carlos e IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Comercial. 9 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

STICKNEY, Clyde P.;WEIL, Roman L.;Contabilidade Financeira – introdução aos conceitos, 

métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:    Contabil idade Avançada  

Carga Horária:64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Promover uma visão mais aprofundada e ampla da contabilidade. 

Ementa:  
Transação entre partes relacionadas. Resultados de investimentos no exterior; Remuneração do 
capital próprio; Avaliação de investimento pelo método de equivalência patrimonial. 
Demonstrações consolidadas; fusão, Cisão, Incorporação, Liquidação e Extinção; Ganhos de 
Capital. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante, curso de Contabilidade Avançada . Textos, Exemplos e 

Exercícios Resolvidos. 2 edSão Paulo: Atlas, 2010. 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com 

as Normas Internacionais e do CPC.  1. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  



PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luiz Martins. Contabilidade Avançada. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

SANTOS, Jose Luiz dos. FERNANDEZ, Luciane Alves. SCHMIDT, Paulo. Contabilidade 

Avançada: aspectos societários e tributários. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

FENEMICK, Tomislav R. Contabilidade Avançada e Dinâmica Gerencial. 1 ed. Curitiba: Juruá, 

2011. 

IUDÍCIBUS, Sergio de; LOPES, Alexsandro Broedel. Teoria da Contabilidade Avançada. 1 ed. 

São Paulo: Atlas, 2004., Luiz;  

MISSAGIA, Luiz; VELTER, Francisco. Contabilidade Avançada. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2011. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade Avançada e Análise 

das Demonstrações. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Avançada. 5 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2012. 

 

 
 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Economia  

Componente Curricular:   Econometria  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos:  

Proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico e quantitativo; aplicar 

medidas quantitativas de estimação em amostras contábeis e econômicas; 

compreender o relacionamento de variáveis na explicação de grandezas 

contábeis e econômicas.  

Ementa: 

Correlação. Regressão Linear Simples e Múltipla. Análise Discriminante. Simulação. Análise 

da Decisão. Análise Multivariada.  

Bibliografia Básica: 

CORRAR, Luiz J.; THEÓPHILO, Carlos Renato. Pesquisa operacional: para decisão em 

contabilidade e administração. São Paulo: Atlas, 2004. 

GUJARATI, Damodar N. Economia Básica. 3 ed. São Paulo: Perarson, 2005. 

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: HARBRA, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

BARROW, M. Estatística para Economia, Contabilidade e Administração. São Paulo: Ática, 

2007.  

DAVID, R. A; DENIS, J. S.; THOMAS, A.W.  Estatística aplicada à Administração e 

Economia. Tradução da 2 ed. Norte-americana: Luiz Sérgio de Castro Paiva; revisão técnica: 

Petrônio Garcia Martins. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

LAPPONI, J. Estatística usando Excel. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística Geral e Aplicada. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

MORETTIN, Pedro; BUSSAB, Wilton. Estatística Básica. 7.ed., São Paulo: Saraiva, 2011.    

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Fundamentos e Normas de Auditoria  

Carga Horária:64h  Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

 Proporcionar aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis conhecimentos teóricos e 

práticos a fim de dotá-los de competências e habilidade para: conceituar auditoria e descrever 

sua importância para a gestão da riqueza patrimonial, sabendo-se identificar os objetivos dos 

tipos de auditoria e aplicar as Normas Profissionais e Técnicas de Auditoria. 

Ementa:  

Conceito e âmbito da auditoria. Origem e evolução da auditoria. Tipos de Auditoria. Estrutura 

das Normas Brasileiras de Auditoria e Asseguração: Normas Profissionais do Auditor 

Independente – BBC PA; Normas Profissionais do Auditor Interno – NBC PI; Normas 

Técnicas – NBC TA, NBC TR, NBC TO, NBC TSC e NBC TI. Planejamento da Auditoria: 

Conhecimento do negócio, relevância, risco e estratégias preliminares de auditoria. Técnicas 

Avançadas de Auditoria: Auditoria analítica, Revisão analítica e Amostragem. Processo 

Auditorial: programas de auditoria. Parecer e Relatório de Auditoria. Controle Interno: Estudo 

e Avaliação. Papéis de Trabalho. Introdução à auditoria de sistemas computadorizados de 

informações contábeis. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, M. C. Auditoria: um curso moderno e completo. 8. ed. - São Paulo: Atlas, 2012. 

ATTIE, William. Auditoria – Conceitos e Aplicações. 6. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 

2011. 

LONGO, Cláudio Gonçalo. Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações Financeiras. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

ERNST & YOUNG e FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 

vesus Normas Brasileiras. – 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 



FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2009. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; [et.al.], Manual de Contabilidade Societária – Aplicável a todas as 

sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Luís  Martins de. [et.al.]. Curso Básico de Auditoria. - 2. ed. – São Paulo: Atlas, 

2008. 

WANDERLEY, Carlos Alexandre Nascimento. Auditoria. Rio de Janeiro: Ed. Ferreira, 2011. 

SÁ, A. Lopes de. Curso de Auditoria. – 10. ed. – São Paulo: Atlas, 2009. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Técnicas de Projetos de Pesquisa II  

Carga Horária:32 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos: 

Proporcionar ao estudante de ciências Contábeis condições de elaborar seu 

projeto de pesquisa a fim de elaborar um art igo científico ou monografia de 

conclusão de curso.  

Ementa:  

Roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa. Estrutura de um artigo. Estrutura de 

Monografia. Construção das fases de um projeto de pesquisa. Projeto de Pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Específica para cada trabalho de acordo com o trabalho 

escolhido. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de Monografias e 

Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo: Atlas, 2007. 



Bibliografia Complementar: 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2007. 

_____. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007. 

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

Científica. São Paulo: Atlas, 2003. 

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. (Coord.).Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2003. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 

Atlas, 2003. 

 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:    Contabil idade Internacional  

Carga Horária:32 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Conduzir os alunos a reflexões sobre o escopo internacional da contabilidade a análise das 

diferenças e similaridades do pensamento contábil, princípios, normas e procedimentos 

vigentes nos diversos países. 

Ementa: 

Contabilidade e seu Ambiente no Brasil. Diferenças Internacionais na Elaboração e 

Apresentação das Demonstrações Contábeis. Harmonização de Padrões Contábeis 

Internacionais. Principais Organismos Mundiais e Regionais Responsáveis pela 

Internacionalização da Contabilidade. Principais Divergências nos Critérios de 

Reconhecimento. Comparação das Normas Internacionais, Norte-Americanas e Brasileiras. 

Bibliografia Básica: 

NIYAMA, Jorge Katsumi. Contabilidade internacional. São Paulo: Atlas, 2005. 

SCHIMIDT, Paulo. SANTOS. José Luiz, FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade 

Internacional Avançada. 2 ed. São Paulo; Atlas, 2007 



DELOITTE, Touche Tohmatsu. Normas Internacionais de Contabilidade IFRS. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

LEMES, Sirlei; COSTA, Fábio Moraes da; CARVALHO, Luís Nélson. Contabilidade 

Internacional: Aplicação das IFRS 2005. São Paulo: Atlas, 2006 

WEYGANDT, Jerry J.; KIESO, Donald E.; KIMMEL, Paul D. Contabilidade Financeira. 3. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

OLIVEIRA, Alexandre Martins Silva. et all. Contabilidade Internacional, Gestão de Riscos, 

Governança Corporativa, Contabilização de Derivativos.São Paulo; Atlas. 2008  

SCHIMIDT, Paulo. SANTOS. José Luiz, FERNANDES, Luciane Alves. Fundamentos de 

Contabilidade Internacional. Vol. 12 . São Paulo: Atlas, 2006. 

COMITÊ de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Pronunciamentos Técnicos. Disponível em: 

http://www.cpc.org.br/CPC. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:    Contabil idade Gerencial  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivo: 

Compreender as normas e os conceitos teóricos e práticos da moderna 

contabilidade gerencial como ferramenta de apoio para o processo de tomada 

de decisão e auxilia a gestão empresarial.  

Ementa:  

Abordagem Comportamental da Contabilidade. Informações Contábeis para Decisão. Modelos 

Avançados de Planejamento e Controle de Gestão: Política e formação de Preço, Orçamento 

Empresarial. 

Bibliografia Básica: 

IUDÍCIBUS, S. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 1998. 



JIAMBALVO, J.Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos, 2002. 

PIZZOLATO, N. D. Introdução à contabilidade gerencial. São Paulo: Makron Books, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

ATKINSON, A. A. et al. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2000. 

CREPALDI, S. A. Contabilidade gerencial. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

MATARAZZO, D. Análise financeira dos Balanços. São Paulo: Atlas, 2000. 

PADOVEZE, C. L. Contabilidade gerencial. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

WARREN, C. S.; REEVE, J. M.; FESS, P. E. Contabilidade gerencial. São Paulo: 

Thomson,2003. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 
Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 
Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  
Componente Curricular:    Controladoria  
Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º Período 
CH da aula de campo: CH da prática como componente 

curricular: 
Objetivos: 
Proporcionar o conhecimento de um modelo baseado na visão de gestão por resultado 
econômico e a compreensão de sistema de informação de controladoria estruturado dentro de 
uma concepção holística. 

Ementa:  
Controladoria: conceito, âmbito da função e estruturação; eficiência e eficácia. O sistema de 
informações contábeis: importância, planejamento e implementação; a elaboração de relatórios 
para uso interno e externo. Informação: análise, gerência e tecnologia. A função controle de 
propriedade: conceito e implementação. Sistemas Gerenciais: abordagem e aplicações; controle 
dos custos, despesas, receita e nível de eficiência. Divisões rotineiras e não rotineiras. 
Planejamento e fixação de políticas. Estratégia de Negócios: o papel do controller. 
Bibliografia Básica: 
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: Teoria e Prática. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
NAKAGAWA, Massaiuki. Introdução à Controladoria: Conceitos, sistemas, implementação. 1 
ed. São Paulo: Atlas, 1993. 
PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade Gerencial: um Enfoque em Sistemas  de Informação. 
7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; PESTANA, A. O.; FRANCO, S. P. C. Controladoria de 
gestão: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1997. 



Bibliografia Complementar: 
GARCIA, Alexandre Sanches. Introdução à Controladoria. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
NASCIMENTO, Auster Moreira, REGINATO, Luciane. Controladoria: Instrumento de Apoio 
ao Processo Decisório. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
OLIVEIRA, Antonio Benedito da Silva. Controladoria: Fundamentos do Controle Empresarial. 
1 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
OLIVEIRA, Luiz Martins de; PEREZ JR, Josè Hernandes; SILVA, Carlos Alberto dos Santos. 
Controladoria Estratégica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básico.  1 ed. São Paulo: Thompson, 2004. 
SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa. Controladoria como instrumento de Gestão. 2 ed. Curitiba: 
Juruá, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Estágio Supervisionado    Código: 

CargaHorária:208 h Período letivo:  

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos:  
Complementar e enriquecer da formação acadêmica do aluno, nos moldes estabelecidos pela 
legislação vigente que trata do estágio curricular. 
Ementa:  
Trabalho de campo, onde as atividades práticas são realizadas a partir de uma fundamentação 
teórica adquirida, previamente ou simultaneamente, durante o curso. 
Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista e atualizada. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações para 

normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- científicas. 6. 

ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p. (20 

EXEMPLARES). 



LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2005. 315 p 

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 

Bibliografia Complementar: 

ABREU, Estela dos Santos; TEIXEIRA, José Carlos Abreu. Apresentação de trabalhos 

monográficos de conclusão de curso. 5.ed. rev. ampl. Niterói, RJ, EDUFF, 2001. 

ALVES-MAZZOTTI, A.; GEWANDSZNJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: 

pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 174p. 

BASTOS, Cleverson, KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 104p. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber: metodologia científica, 

fundamentos e técnicas. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001. 

HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde. Roca, 2004. 287 páginas. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, M. Andrade.  Metodologia do trabalho científico: 

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

científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 315p.  (15 exemplares). 

OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Iniciação aos estudos acadêmicos. Opção. 56 páginas. 

SEVERINO, Antonio Joaquim.   Metodologia do trabalho científico. 22.ed. Rev.eamp. São 

Paulo: Cortez, 2000. 335p. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da.O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1992. 104p. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed.Bookman, 2001. 212 páginas. 

 

 

 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Trabalho de Conclusão de Curso Código: 

CargaHorária:128 h Período letivo:  

CH da aula de campo: CH da prática como componente 
curricular: 

Objetivos:  
Criar as condições para que o aluno, de posse de seu Projeto de Pesquisa dê continuidade ao 
trabalho de investigação em conjunto com o professor orientador, conforme o regulamento do 
curso, visando apresentar, ao término do semestre, o Trabalho de Conclusão de Curso. 
Ementa:  
Disciplina de caráter eminentemente prático, funcionando sob a forma de elaboração de um 
trabalho de cunho científico passível de publicação. Nesta tarefa, o discente conta com um 
professor orientador acompanhando-o em todas as etapas de confecção do TCC, até a 
apresentação à Banca Examinadora. 
Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista e atualizada. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações para 

normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- científicas. 6. 

ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p.  

LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2005. 315 p 

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 

Bibliografia Complementar: 

ABNT. NBR 6024:2003 – Informação e documentação. Numeração progressiva das seções de 

um documento escrito. Apresentação. 

ABNT. NBR 6027:2012 – Informação e documentação. Sumário. Apresentação. 

ABNT. NBR 6028:2003 – Informação e documentação. Resumo. Apresentação. 

ABNT. NBR 6023:2002 – Informação e documentação. Referências. Elaboração. 



ABNT. NBR 10520:2002 – Informação e documentação. Citações em documentos. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 15287:2011 – Informação e documentação. Projeto de Pesquisa. Apresentação. 

ABNT. NBR 14724:2011 – Informação e documentação. Trabalhos acadêmicos. Apresentação. 

ABNT. NBR 10719:2009 - Informação e documentação. Relatório técnico e/ou científico. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 6022:2003 – Informação e documentação. Artigo em publicação periódica 

científica impressa. Apresentação. 

ABNT. NBR 6029:2006 – Informação e documentação. Livros e folhetos. Apresentação. 

ABREU, Estela dos Santos; TEIXEIRA, José Carlos Abreu. Apresentação de trabalhos 

monográficos de conclusão de curso. 5.ed. rev. ampl. Niterói, RJ, EDUFF, 2001. 

ALVES-MAZZOTTI, A.; GEWANDSZNJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: 

pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 174p. 

BASTOS, Cleverson, KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 104p. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber: metodologia científica, 

fundamentos e técnicas. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001. 

HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde. Roca, 2004. 287 páginas. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, M. Andrade.  Metodologia do trabalho científico: 

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

científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

LAROSA, Marco Antonio; AYRES, Fernando Arduini. Como produzir uma monografia passo 

a passo: siga o mapa da mina. Rio de Janeiro: WAK, 2002. 84p.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 315p.   

OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Iniciação aos estudos acadêmicos. Opção. 56 páginas. 

SEVERINO, Antonio Joaquim.   Metodologia do trabalho científico. 22.ed. Rev.eamp. São 

Paulo: Cortez, 2000. 335p. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1992. 104p. 

 



EMENTÁRIO DAS DISCIPLLINAS OPTATIVAS  

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – UFMT/CUR 

 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:   Auditoria Aplicada  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º Créditos: 04 
 

Ementa:  

Auditoria das Demonstrações Contábeis.  Auditoria Operacional e Gestão.  

Auditoria Aplicada ao Setor Público. Auditoria Tributária. Auditoria 

Trabalhista e Previdenciária.  Auditoria de Inst ituições Financeiras.  

Objetivos: 

Objetivo Geral:  

Proporcionar aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis conhecimentos 

técnicos e práticos a fim de dotá-los de competências e habilidades para: 

executar e definir os objetivos e procedimentos a serem atingidos e aplicados 

nas diversas modalidades de auditoria em consonância com as Normas e 

Legislação aplicáveis em cada uma dessas modalidades.  

Objetivos Específicos:  

Especificamente esta disciplina tem a missão de capacitar os estudantes para: 

Conhecer, definir e aplicar os objetivos e procedimentos de auditoria das demonstrações 

contábeis elaboradas pelas organizações; Inspecionar os papéis de trabalhos elaborados e 

identificando-se fraquezas de controle e pontos de melhorias; Elaborar relatórios 

circunstanciados de auditoria; Saber compor a equipe de trabalho para a execução dos 

processos de cada modalidade de auditoria; Conhecer as tecnologias e o alcance de cada 

modalidade de auditoria aplicada. 



Bibliografia Básica: 

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Auditoria de Impostos e Contribuições. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

ATTIE, Willian. Auditoria: Conceitos e Aplicações. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

_____. Auditoria Interna. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CAMPOS, Lucila Maria de Souza; LERÍPIO, Alexandre de Ávila. Auditoria Ambiental: uma 

ferramenta de gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 

CRUZ, Flavio da. Auditoria Governamental. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

DIAS, Sérgio Vidal dos Santos. Auditoria de Processos Organizacionais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, M.C. Auditoria: um curso moderno e completo. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 7 ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LONGO, Cláudio Gonçalo. Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações Financeiras. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

MÜLLER, Aderbal N. e PENIDO, Eduardo. Auditoria Integral: metodologia GAP. 2 ed. 

Curitiba: Juruá, 2009. 

SANTOS, José Luiz dos; SCHIMIDT, Paulo; GOMES, José Mário Matsumura. Fundamentos 

de Auditoria Fiscal. Vol. 20. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Contabilidade de Cooperativas  

Carga Horária:32 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 02 



Ementa:  

Evolução histórica e regime jurídico das sociedades cooperativas 2. Aspectos tributários das 

sociedades cooperativas 3. Aspectos contábeis das sociedades cooperativas: normas brasileiras 

e normas internacionais de contabilidade 4. Operações entre cooperados e cooperativas. 

Objetivo Geral: 

Conduzir o futuro profissional  a um contato amplo com os conceitos contábeis 

aplicados a entidades cooperativas,  mediante o estudo e análise dos aspectos 

particulares da contabilização destas entidades.  

Bibliografia Básica: 

POLONIO, W. A. Manual das sociedades cooperativas. São Paulo: Atlas, 2006. 

RICCIARDI, L. Cooperativa, a empresa do século XXI: como os países em desenvolvimento 

podem chegar a desenvolvidos. São Paulo: LTR. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.Manual de Contabilidade das 

Sociedades por ações – Aplicável também às demais sociedades. 7 ed. Ver. E atual. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

ERNST & YOUNG e FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 

versus Normas Brasileiras. – 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2010 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com 

as Normas Internacionais e do CPC.  1. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

RECH, D. Cooperativas: uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: DP&A, 

2000.  

SCHARDONG, A. Cooperativa de Crédito - Instrumento de Organização Econômica da 

Sociedade. Editora Rígel, 2002.  

SILVA PIRES, M.L.L. Cooperativismo Agrícola em Questão. São Paulo: ESS, 2004. 

 

 

 

 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Letras  

Componente Curricular: Língua Brasileira de Sinais - Libras  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Visão contemporânea sobre os fundamentos da inclusão e ressignificação da educação especial 

na área da surdez. Cultura e identidade surda, tecnologias na área da surdez. Linguagem 

corporal e expressão. Critérios diferenciados da língua portuguesa para surdos. 

Objetivo Geral: 

Proporcionar conhecimento ao profissional do uso das libras como instrumento 

de inclusão social.  

Bibliografia Básica: 

Introdução à Gramática da LIBRAS in Educação Especial – Língua Brasileira de Sinais. Vol. 

II. Série atualidades Pedagógicas 4, MEC/SEESP. 

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 10.436, 

de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o Art. 18 da 

Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>. Acesso em: 

15 de Nov. 2014. 

______. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

e dá outras providências. 2002. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 15de Nov. 2014. 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Dicionário digital da Língua Brasileira de 

Sinais. Brasília: INES. 

FELIPE, Tanya A; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: curso básico - Livro do 

professor/instrutor - Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: MEC, 

2001. 384 p. 

QUADROS, Ronice Müller de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto 

Alegre: ARTMED, 2004. 



QUADROS, Ronice Müller de. Tradutor e Interprete de língua brasileira de sinais e lingua 

portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2004. 94 p. (Programa Nacional de 

Apoio a Educação de Surdos). 

SKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Editora Mediação, 

1998. 

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

Bibliografia Complementar: 

BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro: 

UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995. 

CAPOVILLA, Fernando César. RAFHAEL, Walkiria Duarte. MAURICIO, Aline Cristina L. 

Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. 

2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 

CAPOVILLA, Fernando César. RAPHAEL, Walkiria Duart. Enciclopédia da Língua de Sinais 

Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo: (Fundação) Vitae: Fapesp: Capes: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2005. Vol. 8. 

CORRÊA, J. M. Surdez – E os fatores que compõem o método áudio + visual de linguagem 

oral. São Paulo: Atheneu, 1999. 

HONORA, Márcia. FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de 

Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 

SÁ, N. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDUFAM, 2002. 

SACKS, O. Vendo vozes – Uma viagem ao mundo dos surdos. 5. ed. São Paulo: 

SchwarczLtda, 2005. 

SASSAKI, R. K. Inclusão – Construindo uma sociedade para todos. 7. ed. Rio de Janeiro: 

WVA, 2006. 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis. Editora: UFSC, 

2008. 

 

 

 

 

 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Elaboração e Análise de Projetos  

Carga Horária:64 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Esquematização dos Estudos de Projetos; Estudos de Mercado; Engenharia de Projetos; 

Dimensionamento do Projeto; as Inversões do Projeto; Custos e Receitas e Financiamentos de 

Projetos. 

Objetivo Geral: 

Compreender a sistematização da elaboração de projetos e análise de sua 

viabilidade mercadológica e financeira.  

Bibliografia Básica: 

AMERENO, L. C. Spencer. Elaboração e Análise de Projetos Econômicos. São Paulo: Atlas, 

1977. 

MONTAGNER, Carlos Alberto. Elaboração e Análise de Projetos.Curitiba: IESDE Brasil AS. 

2012. 

KRAYCHETE, Gabriel. Puxando o Fio da Meada:viabilidade econômica de empreendimentos 

associativos. Rio de Janeiro: Capina, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

GERSOOF, C.J. Ralph. Identificação e Elaboração de Projetos.Rio de Janeiro:Zahar, 1979. 

HOLANDA, Nilson. Planejamentos e Projetos. Rio de Janeiro: APEC, 1975. 

WOILER, Sansão; MATHIAS, Washington F. Projetos, Planejamento, Elaboração e Análise. 2 

ed. São Paulo: Atlas,2010.  

HIRSCHFELD, Henrique. Viabilidade Técnico-Econômica de Empreendimento. São Paulo: 

Atlas, 1993. 

_____. Engenharia Econômica e Análise de Custos. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

 

 

 



UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Direito Administrativo 

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

O Direito Público e Privado; Direito Administrativo:  Conceito, Relação com 

os outros ramos do Direito e com as Ciências Sociais; Direito Administrat ivo e 

Ciência da Administração; Direito Administrativo e Política;  Fontes do Direito 

Administrat ivo;  codificação e Interpretação do Direito Administrativo; O 

Direito Administrat ivo do Brasil;  Sistemas Administrativos e o Sistema 

Administrat ivo no Brasil;  Administração Pública:  Estrutura, Atividade, 

Poderes,  uso e abuso de Poder; Abuso de Poder: Poderes Administrativos, Atos 

Administrat ivos, Contratos Administrativos,  Serviços Públicos, Servidores 

Públicos, Domínio Público;  Intervenção na Propriedade e Atuação no Domínio 

Econômico; Responsabilidade Civil da Administração; Controle da 

Administração e Organização Administrat iva Brasileira.  

Objetivo Geral: 

Proporcionar a Compreensão do Direito Administrativo como instrumento 

essencial da Administração Pública.  

Bibliografia Básica: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

______. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, 

parceria público-privada e outras formas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MEIRELES, Helpy Lopes. Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1990. 

Bibliografia Complementar: 

ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. 2. ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 14. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2005. 



COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle jurisdicional da administração pública. São 

Paulo: Saraiva, 2002. 

DALLARI, Adilson Abreu. Regime constitucional dos servidores públicos. 2. ed. rev. e 

atualiz. de acordo com a CF/88. São Paulo: RT, 1992. 

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São 

Paulo: Malheiros, 1997. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Economia  

Componente Curricular:  Noções de Comércio Exterior 

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Legislação Aduaneira; Repartições Responsáveis pela Normatização Fiscalização e Controle 

da Política de Importação no Brasil; Termos Comerciais Internacionais; Classificação Fiscal de 

Importação e Exportação Brasileira; Transportes Internacionais; Seguros Internacionais; 

Estrutura e Funcionamento do Comércio Exterior Brasileiro; Câmbio e Créditos 

Documentários na Importação e Exportação; Despacho Aduaneiro; Roteiros Básicos dos 

Procedimentos; de uma importação/Exportação e Processo Administrativo Fiscal. 

Objetivo Geral: 

Compreender o funcionamento do comércio internacional,  observando a 

legislação e os fatores principais que exercem força sobre esta atividade. 

Bibliografia Básica: 

KEEDI, Samir. ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas. São Paulo: 
Aduaneiras, 2007.  
KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economia internacional: teoria e politica. São 
Paulo: Makron Books, 2005.  
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2007.  
BRASIL. Leis e Decretos. Decreto Lei 2471 de 01/09/88 . Regulamento Aduaneiro. 



Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Decreto 97410 de 23/12/88. Regulamento do Imposto de Importação. 

DEL CARPIO, Rómulo Francisco Vera. Carta de crédito e UCP 500: comentada. 4. ed. São 
Paulo: Aduaneiras, 2003.  
DEL CARPIO, Rómulo Francisco Vera. Cobranças documentárias e URC 522 da CCI: 
comentada. São Paulo: Aduaneiras, 1995. 
FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2003. 
MINERVINI, Nicola. Exportar: competitividade e internacionalização. São Paulo: Makron 
Books, 1997.  
RATTI, Bruno. Comércio internacional e câmbio. 10. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Economia  

Componente Curricular:   Mercado de Capitais 

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Histórico e Evolução do Mercado de Capitais no Brasil; Estrutura do Sistema Financeiro 

Nacional. Subsistema Normativo; Subsistema Operativo; Órgãos: competência, composição e 

funcionamento; Conselho Monetário Nacional: composição, competência e funcionamento; 

Comissão de Valores Mobiliários. Organização. Competência. Funcionamento. Resoluções da 

CVM; Mercado de Capitais. Bolsa de Valores. Mercado de Balcão; Instituições Financeiras e 

não Financeiras. Papel e Função; Bancos Múltiplos; Intermediação Financeira. Conceituação; 

Captação e Aplicações. Produto Financeiro; Tipos de riscos nas operações financeiras e 

Indexadores financeiros. 

Objetivo Geral: 

Proporcionar conhecimentos a respeito do funcionamento dos mercados de 

capitais,  de crédito e de investimento.  

Bibliografia Básica: 

NETO ASSAF, Alexandre.  Mercado Financeiro.7 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
FIPECAFI. Manual de controle operacional de bancos de Investimentos. 2 ed.São Paulo: Atlas, 
1990. 



ROSSETTI, José Paschoal . LOPES. João do Carmo. Economia Monetária. 9 ed. 

São Paulo; Atlas,  2005 

Bibliografia Complementar: 

FIPECAFI. Manual de controle operacional de Sociedade de Crédito de Financiamento e 
Investimento. São Paulo: Atlas, 1992. 
FIPECAFI. Manual de controle operacional de Sociedades Distribuidoras. São Paulo: Atlas, 
1992 
FIPECAFI. Manual de controle operacional de Sociedades Corretoras.2 ed. São Paulo: Atlas, 
1992 
GRINBLATT,Mark.TITMAN, Sheridan. Mercados Financeiros, Estratégia 

Corporativa. 2 ed. Porto Alegre; Bookman, 2005. 

VASCONCELLOS. Marco Antonio S.  PINHO, Diva Benevides. Manual de 

Economia,  São Paulo; Saraiva, 2005.  

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular: Contabilidade Nacional  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Conceitos. Objetivos. Finalidades; Evolução Histórica; experiência Brasileira em Contas 

Nacionais; Órgãos. Responsáveis pelas Contas Nacionais. Principais Trabalhos; sistemas de 

Contas Nacionais; Estrutura das contas Nacionais; Forma de Apresentação das Contas 

Nacionais; Economia de Dois Setores: Empresas e Famílias; Economia de Três Setores: 

Empresas, Famílias e Governo; Balança de Pagamentos. Estrutura. Registro das Transações; 

Inclusão do Resto do Mundo. Principais Características do Modelo e Análise de Interpretação 

de Contas. 

Objetivo Geral: 

Proporcionar a compreensão do funcionamento das contas nacionais e da 

formação do produto interno bruto.  



Bibliografia Básica: 

BLANCHARD, O. J., Pearson. Macroeconomia, 3a . edição, 2004. 

PAULANI, L. M. E M. BOBIK. Nova Contabilidade Social – Uma Introdução à 

Macroeconomia,, Saraiva, 2006. 

ROSSETTI, Jose Paschoal. Contabilidade Social. 7 ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

Bibliografia Complementar: 

DORNBUSCH, R. e FISCHER, S. Macroeconomia. 5ª ed., São Paulo, MacGraw-Hill, 1991. 

FILELINI, Alfredo. Contabilidade Social. São Paulo: Atlas, 1998. 

FROYEN, R. Macroeconomia. Saraiva, 1999. 

MANKIW, N. G. Macroeconomia. Edição revisada, Rio de Janeiro, Livros Técnicos e 

Científicos Editora SA, 1995. 

MONTORO FILHO, André F. Contabilidade Social: uma introdução a macroeconomia. São 

Paulo: Atlas,1998 

SIMONSEN, M. H. E CYSNE, R. P., Macroeconomia, Atlas, 2a . edição, 1995.  

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Contabilidade Ambiental e Social  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 8º 

Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

A evolução do conceito de responsabilidade social; Algumas formas de atuação social 

empresarial; Reputação Corporativa; Governança Corporativa e responsabilidade social; 

Responsabilidade Social e Marketing societário. 

Objetivo Geral: 

Demonstrar a importância da Responsabilidade Social Corporativa para o ambiente 

organizacional. 



Bibliografia Básica: 

KRAEMER, Maria Elizabeth. Contabilidade e Gestão Ambiental. 2° ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MACHADO FILHO, Cláudio P. Responsabilidade Social e Governança: O Debate e as 

Implicações. São Paulo: Pioneira Thomson, 2006. – 05 ex; 

TENORIO, Fernando G. (et. al). Responsabilidade Social Empresarial: Teoria e Prática. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, José Pedro Soares, Responsabilidade Social Corporativa. Camponas; Komedi, 

2008. 

KARKOTLI, Gilson e ARAGÃO, Sueli Duarte – Responsabilidade Social: uma contribuição à 

gestão transformadora das organizações. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

PRINGLE, Hamish e THOMPSON, Marjori – Marketing Social.São Paulo: MaKron Books, 

2000. 

FERREIRA, Aracéli Cristina de Souza. Contabilidade Ambiental: Uma informação para o 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2006. 

RIBEIRO, Maisa de Souza. Contabilidade ambiental. São Paulo: Saraiva, 2005. 

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

Gestão Ambiental. 2 ed. Atlas. São Paulo: 2008. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Tópicos Contemporâneos de Contabilidade  Código:  

CargaHorária:32 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo:20 h CH da prática como componente 

curricular: 

Objetivos:  

A disciplina tem por objetivo propor ao aluno uma nova visão de evolução e novos estudos da 

contabilidade na atualidade.  Paralelamente oportunizar ao aluno o desenvolvimento de 



habilidades e atitudes quanto à necessidade do estudo continuado, melhoria da visão crítica e 

holística em relação aos estudos contábeis. 

Ementa:   

A importância da bolsa de valores e como investir. Mercado de ações e de futuros. Estudo de 

assuntos relevantes e emergentes em ciências contábeis, visando a atualização, reciclagem e 

inter-relação de tópicos fundamentais da área. 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Investimento em ações: guia teórico e 
prático para investidores. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. xiii, 261 p.  
 
BRASIL.; OLIVEIRA, Juarez de. Lei de sociedades anônimas: (lei n. 6.404, de 15-12-1976, 
bolsa de valores, comissão de valores imobiliários. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. lxi, 855 p. 
(Coleção Saraiva de Legislação)  
CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE. CONGRESSO USP 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CONTABILIDADE. http://www.congressousp.fipecafi.org/ 
Bibliografia Complementar: 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações para 

normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- científicas. 6. 

ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

GONZÁLEZ, Antonio, ORTH, Lucia Mathilde Endlich.  Técnicas de estudo para adolescentes: 

como superar-se nos cursos fundamental, médio e técnico.  Vozes. 136 páginas. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p.  

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 
 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de História  

Componente Curricular: Filosofia                                        Código:  

CargaHorária:64 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como componente 

curricular: 



Objetivos: 

Desenvolver o raciocínio lógico a partir da consciência histórico-filosófica. 

Ementa:   

Significado da Filosofia. O Problema metodológico no Conhecimento Filosófico – Científico. 

Apropriação do Conhecimento Filosófico nas Relações Sociais. Reflexão Conclusiva. A 

pessoa, sua Localização e Auto-realização. 

  

Bibliografia Básica: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 3. ed. 
São Paulo: Moderna, 2006. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2008.  
LONY, Michael – Método Dialético. Teoria e prática. Rio de Janeiro, Paz e Terra 
MENDONÇA, Eduardo Prado de. O mundo precisa de filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 2001. 
Bibliografia Complementar 
BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar. O pensamento filosófico em bases existenciais. 
São Paulo: Globo, 1998.  
COTRIM, Gilberto. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 1986.  
DURANT, Will. A história da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 2000.  
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Cia das Letras, 1995.  
KOSIK, Dialética do Concreto. Rio de Janeiro; Paz e Terra. 
OLIVEIRA, Manfredo A. de (Org.) Correntes fundamentais da ética contemporânea. 
Petrópolis: Vozes, 2000.  
PENA-VEGA, Alfredo; ALMEIDA, Cleide R. S.; PETRAGLIA, Izabel.(Izabel.(Orgs.) Edgar 
Morin: Ética, cultura e educação. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular: Sistemas de Informações Contábeis  

Carga Horária: 32h Período letivo: 7º 
Período 

Créditos: 02 

Ementa:  

Conceitos introdutórios. A contabilidade e a Teoria dos Sistemas. A Contabilidade e a Teoria 
da Informação. Aplicação do Pensamento Sistêmico. Sistemas de Informações Gerenciais. 
Elaboração de um Sistema de Informações Contábeis. 



Objetivo Geral: 

Proporcionar a compreensão das informações necessárias ao processo de tomada de decisão 
das organizações. Dimensionar a estrutura para viabilizar a implantação e a operacionalização 
dos sistemas de informações. Assegurar a integridade, a atualização e a confiabilidade das 
informações. 

Bibliografia Básica: 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: Tecnologia da informação e a empresa 
do século XXI. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de Informações Gerenciais. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Sistemas de Informações Contábeis. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistema de Informação: Um enfoque Gerencial. São Paulo: Atlas, 
1985. 

D`ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização Sistemas e Métodos. Analise, Redesenho, e 
Informatização de Processos Administrativos: Atlas, 2001. 

GRAEML, Alexandre. Sistemas de Informação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
GUIMARÃES, André Sathler, JOHNSON, Grace F. Sistemas de Informações, 
Administração em Tempo Real. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

 
ROSINI, Alessandro Marco, PALMISANO, Ângelo. Administração de Sistema de 
Informação e a Gestão de Conhecimento.1 ed. São Paulo: Thompson, 2003. 



 


