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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 



 

 

     A história da UnirG se inicia em 1985 com a criação da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas de Gurupi (Fafich), mantida pela Fundação Educacional de 

Gurupi (FEG). Em 2004 a Fafich passou a chamar- se Faculdade UnirG. A Fundação 

Educacional de Gurupi (FEG) passou a chamar-se Fundação UnirG. Em 2008 a UnirG 

foi credenciada como Centro Universitário. Passando a Universidade em 2018. A 

universidade de Gurupi UnirG é uma Instituição Pública Municipal de Ensino Superior 

localizado em Gurupi, no Estado do Tocantins, a 214 km da capital Palmas. 
 

Atualmente, a UNIRG vem desenvolvendo um novo ciclo, em seu processo de 

crescimento. Várias ações estão sendo implementadas, visando oferecer à 

comunidade cursos de pós-graduação Lato Sensu, como mecanismo de 

estabelecer uma política de qualificação contínua, oportunizando aos profissionais 

da cidade e região, uma sistemática de profissionalização continuada.  

 
 

Outro aspecto fundamental que a sua consolida como uma Instituição 

preocupada com o desenvolvimento sustentável da comunidade é o 

desenvolvimento de atividades de extensão e de pesquisa que deverão ser 

ampliadas e implantadas, como forma de contribuir para a produção e 

disseminação do conhecimento focalizando na socialização desse conhecimento 

junto às comunidades, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

da sociedade e inserindo as questões e demandas sociais no espaço de discussão 

da universidade, em seus diversos cursos e, contribuindo, ainda, para a 

aproximação do nosso corpo discente do mercado de trabalho e inserindo 

profissionais preparados para desenvolver atividades que conduzam a sociedade a 

um patamar de desenvolvimento e sustentabilidade com qualidade, realizando, 

assim, a sua missão institucional: “Somos uma Universidade comprometida com o 

desenvolvimento regional e a produção de conhecimento com qualidade, por 

meio da ciência e da inovação”. Sua visão é: “Ser uma universidade de referência 

na Região Norte, comprometida com a formação cidadã de maneira inovadora e 

sustentável”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO: MBA EM GESTÃO E TECNOLOGIAS NO AGRONEGÓCIO 

 

GRANDE ÁREA E ÁREA 

DO CONHECIMENTO 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

UNIDADE RESPONSÁVEL: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COORDENADOR DO 

CURSO: 

RÔMULO CALDEIRA DE SOUZA MAIA 

TITULAÇÃO MESTRE 

 



 

 

 

 

 

* Assinale com um “X”. 

2 – CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

2.1 PERÍODO DE REALIZAÇÃO –  INÍCIO: 08/2022 TÉRMINO: 07/2023 

2.2 CARGA HORÁRIA:  360H HORÁRIO:  

2.3 TIPO: 

  Especialização – Resolução n.º 008/2019                                                                        

 Aperfeiçoamento (Número da resolução do CONSUP)   

 Outro:  

2.4 PERIODICIDADE DO CURSO: TURNO DE OFERTA: 

 Diário * X MATUTINO 

X Fim de Semana * X VESPERTINO 

 Quinzenal *  INTEGRAL 

 Modular * X NOTURNO 

2.5 MODALIDADE DO CURSO: 

X Presencial 

 Ensino a distância 

2.6 Número de 

Vagas: 

   50 alunos 

2.7 PÚBLICO-ALVO: Graduados nas áreas de Administração, Agronomia, 

Economia, Ciências Contábeis, Direito e afins. 

 

2.8 O CURSO FOI OFERTADO ANTERIORMENTE? 

(    ) Nenhuma  (   ) 01 vez   ( X  ) 02 vezes  (   ) 03 vezes   (   ) 04 ou mais vezes 

2.9 CURSO FOI DESENVOLVIDO EM PARCERIA:  SIM (    )   NÃO (  X  ) 

 INSTITUIÇOES ENVOLVIDAS: 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 

CNPJ: 

ATIVIDADE FIM DENTRO DA INSTITUIÇÃO: 

 



 

 

3 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO 

3.1- JUSTIFICATIVA: (Razoes que deram origem à criação do curso: carências a serem supridas na área do Magistério 

Superior ou formação profissional e contribuição para o desenvolvimento regional sob o ponto de vista econômico e 

social) 

 

O agronegócio trata-se da atividade de maior impacto no produto interno bruto (PIB) brasileiro, sendo a 

principal atividade econômica do Brasil. Os estudos das cadeias agroindustriais vêm se tornando cada vez 

mais necessário em todo território brasileiro, não somente por ser uma necessidade, mas também 

impulsionado pela complexidade de questões econômicas, aumento da competitividade, foco no meio 

ambiente, entre outras diversas razões que os tornou uma exigência básica para identificar os problemas, 

e compreender consideravelmente os impactos na economia e para a sociedade. 

 

O agronegócio brasileiro vem sofrendo um intenso processo de redesenho, no que tange a necessidade 

de inserir novas práticas de gestão e de processos de produção. O setor é composto de inúmeras redes de 

organizações, e neste sentido, o profissional para atuar na área precisa ter habilidades de gestão, 

conhecimento dos instrumentos de administração e processos produtivos, capacidade de inovar 

constantemente e visão globalizada para atuar ao longo da cadeia. 

 

O Brasil como um dos maiores produtores agrícolas e a grande demanda por alimentos nos próximos anos, 

percebe-se que o mercado profissional nesta área registra uma linha de crescimento ascendente e com 

grandes perspectivas salariais, para tanto, é necessário que estes profissionais estejam qualificados e aptos 

a atuar para que, dessa forma, além de grandes produtores, sejam os detentores de uma vantagem 

competitiva no que tange aos recursos humanos. Adicionalmente, um fator que apoia a criação deste 

curso é a formação de profissionais capazes de organizar as cadeias produtivas do agronegócio local, 

para além de organizar e atuar nas atividades administrativas de associações, cooperativas, agroindústrias 

e dos diversos segmentos do agronegócio. 

 

 

 

 
CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: (Aspectos fundamentais que nortearam a criação do curso em termos de inserção 

no contexto global e das principais abordagens teórico-práticas pretendidas, além dos aspectos de inovação 

introduzidos por meio do programa. Descrever as parcerias firmadas com outras organizações para desenvolvimento 

do curso) 

 

Mundialmente, o investimento do agronegócio movimenta mais de 10 trilhões de dólares, considerando 

todos os elos da cadeia do agronegócio, é considerado o maior negócio do mundo. Em diversas cadeias 

produtivas o Brasil é um player de destaque, sendo líder mundial em exportação de açúcar, café, suco de 

laranja concentrado e do complexo de soja (grão, farelo e óleo). Em 2021 o agronegócio bateu recorde 

de exportações, movimentando mais de US$ 102 bilhões, representando 26,6% do PIB brasileiro em 2020, 

com expectativa de entre 28% para 2021. 

 

A Tecnologia na agricultura vem cada vez mais tomando espaço no Brasil e no mundo. Diminuição de 

consumo de insumos, aumento de rendimento operacional, aumento na produtividade/lucratividade e 

melhor distribuição na aplicação de insumos são alguns dos benefícios advindos dela. O mercado global 

de tecnologias na agricultura de precisão deverá ter um crescimento exponencial da indústria durante o 

período 20200-2030, passando de US$ 4.060,30 milhões em 2020 para US$ 7.987,20 milhões em 2030. 

 

No agronegócio brasileiro vem se desenvolvendo muito rapidamente, muitas mudanças nas tecnologias, e 

modelos de gestão dos negócios. As cadeias produtivas carecem de profissionais atuantes que possam 

suprir as demandas propondo soluções que garantam o crescimento do país no cenário mundial.  

 

Em 2020 o Agro foi um motor de crescimento da economia tocantinense. Nos últimos 10 anos o Tocantins 

teve um aumento expressivo na sua área plantada, saltando de 600 mil hectares em 2010 para um 1,6 

milhão de hectares em 2020, um crescimento de mais de 120%. A produção saltou de 2,3 milhões de 

toneladas para seis milhões de grãos, ou seja, um aumento gigantesco que se reflete diretamente no 

Produto Interno Bruto (PIB). O estado recebe vários projetos científicos de pesquisa de melhoramento, de 

processos de produção, e umas das regiões que mais atraem pesquisadores é a região sul do estado, 

pelas características do ambiente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 - OBJETIVOS DO CURSO: 

 

Objetivo Geral:                 

 

Qualificar profissionais de diversas áreas, através do uso de ferramentas gerenciais e 

conhecimentos produtivos e econômicos, para que possam ser gestores e empreendedores no 

agronegócio, com uma visão sistêmica, compreendendo e atuando em diversos segmentos do 

agronegócio, ou seja, atuarem nas áreas de gestão da produção, transformação, comercialização 

e em atividades agroindustriais. De maneira geral o curso oferece aos alunos um conjunto de 

conhecimentos sobre a estrutura, organização e funcionamento do agronegócio auxiliando-os na 

utilização de ferramentas para o planejamento e gestão da produção, comércio, industrialização, 

finanças e marketing; de acordo com a melhores práticas utilizadas no Brasil e no mundo, 

visando com isso prepará-los para os desafios que a área impõe no tocante a uma administração 

sustentável e economicamente viável. 

 

Objetivos Específicos:                 

 

 Proporcionar o desenvolvimento do agronegócio regional; 

 Atender à crescente demanda do mercado por profissionais capacitados em gestão em 

agronegócios; 

 Capacitar profissionais em práticas aplicadas e contemporâneas, de conhecimentos 

estratégicos, integrados e multidisciplinares para gestão do agronegócio; 

 Proporcionar o desenvolvimento de competências aos profissionais quanto ao 

planejamento, execução, gestão e liderança do agronegócio e suas cadeias produtivas; 

 Prospectar aos profissionais quanto aos mercados, análise de viabilidade econômica, 

identificação de alternativas de capacitação de recursos, beneficiamento, logística, 

comercialização e marketing das atividades do agronegócio; 

 Capacitar o participante através de atividades com estudos de caso reais. 

Promover o entendimento do desenvolvimento regional com responsabilidade 

ambiental junto aos esforços realizados pelos produtores, exportadores e poder público para o 

sucesso do agronegócio do Brasil. 

 



 

 

4 – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

4.1 PROCESSO SELETIVO 

a) Pré-requisitos para ingresso no curso: 

     X Graduação  

 Graduação Específica 

 Sequencial de Formação Específica 

b) INSCRIÇÃO: INÍCIO 

01/06/2022 

TÉRMINO 

29/07/2022 

FORMA ADOTADA 

 Provas * 

 Entrevista *  

X Curriculum vitae *  

4.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO NO CURSO: 

 Provas * 

X Seminários *  

X Trabalhos finais de disciplinas *  

 Artigo longo * 

X Controle de presença através de boletim de frequência *  

X Questionário de avaliação da coordenação, professores, atendimento 

administrativo e instalações físicas do curso pelos discentes *  

O CURSO OFERECE ALGUM TIPO DE BOLSA? 

 Própria   

 Órgão de fomento  

 Órgão Empregador  

 Outras (especifique):  

O CURSO É PAGO?  SIM ( X )    NÃO (     ) 

TIPO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:  

 Monografia  

 Outro (especifique): Não haverá trabalho final.  

BANCA EXAMINADORA DO TRABALHO FINAL: SIM (     )   NÃO ( X ) 

Certificado (Emissão) * SIM  ( X ) NÃO (   ) 

Em caso positivo, qual o setor responsável pela emissão: PROPESQ / PÓS- LATO   

*Assinale com um “X” no quadrado ao lado. 



4.3 – CRONOGRAMA DAS DISCIPLINAS E CORPO DOCENTE 
 

 

 

DISCIPLINAS 
Nº DE  

HORAS 

INÍCIO  

MÊS/ANO 

TÉRMINO 

MÊS/ANO 
NOME DO PROFESSOR 

TÍTULO 

(PHD-

DR.-MS.-

ESP.) 

IES A QUE ESTÁ 

VINCULADO 

PERTENCE AO 

QUADRO 

PERMANENTE DA IES 

QUE OFERECE O 

CURSO? 

Introdução ao Agronegócio 30 08/2022 08/2022 Alexandre Ribeiro Dias MS UNIRG SIM  

Métodos Estatísticos no Agronegócio 30 09/2022 09/2022 Marllos Peres de Melo DR UNIRG 
SIM 

 

Agricultura 5.0 30 10/2022 10/2022 Fábio Pegoraro DR UNIRG 
SIM 

 

 

Agronegócio e Desenvolvimento Regional 

 

30 11/2022 11/2022 Adriana Miranda Santiago Terra MS UNIRG SIM  

Logística no Agronegócio 30 12/2022 12/2022 Eurípedes Martins da Silva Junior ESP  SENAI-TO  NÃO 

Economia Circular (trocar com ADR) 30 01/2023 01/2023 Patrícia Guarnieri dos Santos DR UnB  NÃO 

Análise de Cadeias Produtivas 30 02/2023 02/2023 Alcido Eleonor Wander DR EMBRAPA-GO  NÃO 

Marketing e Agronegócios 30 03/2023 03/2023 Karim Marini Thomé DR UnB  NÃO 

Tributação no Agronegócio 30 04/2023 04/2023 Antônio José Roveroni  MS UNIRG SIM  

Introdução ao Mercado de Futuros 30 05/2023 05/2023 Cleyzer Adrian da Cunha DR UFG  NÃO 

Coordenação de Sistemas Agroindustriais  30 06/2023 06/2023 Fabrício Oliveira Leitão DR UnB  NÃO 

Administração Estratégica e 

Competitividade no Agronegócio 
30 07/2023 07/2023 Alexandre Ribeiro Dias MS UNIRG SIM  



 

 

4.4. EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DAS DISCIPLINAS 

Disciplina:  

Introdução ao Agronegócio 

Ementa:  
Conceitos básicos sobre o Agronegócio. Enfoque sistêmico e o pensamento holístico. Atividades de 

produção, distribuição e comercialização de produtos e matérias primas agroalimentares. A 

construção do conceito de agribusiness e agronegócio. Transformações estruturais na agricultura e 

no agronegócio. Estrutura de demanda de produtos agroalimentares. 

Bibliografia:  

ARAÚJO, M. J. Fundamentos de Agronegócios.  São Paulo: Atlas, 2005 

BATALHA, M. O. (Coord.) Gestão do Agronegócio. São Carlos: EdUFSCar, 2005 

BATALHA, M. O. (Coord.) Gestão Agroindustrial - Vol. I e II. São Paulo: Atlas, 1999 

CALLADO, A. A. C. (Org.) Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005. 

ZYLBERSZTAJN, D. e NEVES, M. FAVA (Orgs.) Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São 

Paulo: Pioneira, 2000. 

 

Disciplina: 

Métodos Estatísticos no Agronegócio 

Ementa: 

Métodos Quantitativos em Ciências Sociais Aplicadas e em questões ligadas ao Agronegócio. 

Raciocínio estatístico e análise de dados. Tomada de decisão apoiada na análise de dados. 

Probabilidade e Tipos de distribuição. Amostragem e tipos de desenho amostral. Conceituação e 

desenho de instrumentos. Construção de índices e escalas. Noções de técnicas multivariadas de 

análise estatística. Equívocos na análise e interpretação de dados. Organização e apresentação dos 

dados quantitativos. Elaboração de relatórios de dados quantitativos. Planejamento da pesquisa 

estatística no agronegócio. Instrumentos para a análise estatística no agronegócio. 

Bibliografia:  

ANDERSON, David R; SWEENEY, Dennis J; WILLIAMS, Thomas A. Estatística aplicada administração e 

economia. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002. 

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: UFSC, 2005. 

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística aplicada. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MILONE, Giuseppe. Estatística: geral e aplicada. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 

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

 

Disciplina: 

Agricultura 5.0 

Ementa: 

Avanços tecnológicos no agronegócio. Conceitos e aplicações de Tecnologia de Taxa Variável. 

Visão geral sobre big data, IoT (Internet das coisas). Aplicações de Ciência dos dados e Inteligência 

Artificial nos processos do agronegócio.  

Bibliografia:  

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 1021 p. 

WOLFERT, S.; GE, L.; VERDOUW, C.; BOGAARDT, M. J. Big data in smart farming – a review. Agricultural 

Systems, v. 153, p. 69-80, May 2017. DOI: 10.1016/j.agsy.2017.01.023. 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT - UNGC. Digital agriculture. 2017. http://breakthrough. 

unglobalcompact.org/disruptive-technologies/digital-agriculture. Acesso em: 19 maio 2020.406 

Desafios, tendências e oportunidades em agricultura digital no Brasil 

TZOUNIS, A.; KATSOULAS, N.; BARTZANAS, T.; KITTAS, C. Internet of Things in agriculture, recent advances 

and future challenges. Biosystems Engineering, v. 164, p. 31-48, Dec. 2017. DOI: 

10.1016/j.biosystemseng.2017.09.007. 

ROOPAEI, M.; RAD, P.; CHOO, K. R. Cloud of Things in Smart Agriculture: Intelligent Irrigation Monitoring 

by Thermal Imaging. IEEE Cloud Computing, v. 4, n. 1, p. 10-15, Mar. 2017. DOI: 10.1109/MCC.2017.5.  

ROSE, D. C.; SUTHERLAND, W. J.; PARKER, C.; LOBLEY, M.; WINTER, M.; MORRIS, C.; TWINING, S.; 

FFOULKES, C.; AMANO, T.; DICKS, L. V. Decision support tools for agriculture: Towards effective design 

and delivery. Agricultural Systems, v. 149, p. 165-174, Nov. 2016. DOI: 10.1111/soru.12233.  

 

Disciplina: 



 

 

Logística no Agronegócio 

Ementa: 

Logística integrada e gestão da cadeia de suprimentos; Produto logístico. Logística dos serviços ao 

cliente. Aspectos-chave e obstáculos ao bom desempenho da cadeia de suprimentos. Previsão de 

demanda. Planejamento logístico em cadeias do agronegócio, e gerenciamento de estoques. 

Transportes na cadeia de suprimentos. Tecnologia da informação na cadeia de suprimentos. 

Sistemas de estocagem e de manuseio. 

Bibliografia:  

BATALHA, Mário Otávio. Gestão agroindustrial: grupo de estudos e pesquisas agroindustriais. São 

Paulo: Atlas, 1997. 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 

São Paulo: Atlas, 1993. 

CAIXETA-FILHO, José Vicente; GAMEIRO, Augusto hauber (orgs.). Transporte e logística em sistemas 

agroindustriais. SÃo Paulo: Atlas, 2001. 

COSTA, Antonio José de Oliveira. Poder da agricultura empresarial (o). São Paulo: Saraiva, 2007. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a 

redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira, 1997. 
 

Disciplina: 

Economia Circular 

Ementa: 

Antecedentes da Economia Circular. Conceitos, processos e objetivos da Economia Circular. 

Instrumentos legais e diretrizes. Economia Circular em nível Macro, Meso e Micro. Transição para a 

Economia Circular. Modelos de negócios circulares. Exemplos de Economia Circular no 

Agronegócio.  

Bibliografia:  

ANDERSEN, M.S., 2007. An introductory note on the environmental economics of the circular  

economy. Sustain. Sci. 2, 133e140. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-006-

0013-6  

GHISELLINI, P., CIALANI, C., & ULGIATI, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition 

to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner production, 114, 

11-32. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652615012287  

GUARNIERI, P.; KREMER, J. Economia Circular: análise das publicações internacionais na última 

década a fim de identificar uma agenda de pesquisa. In: XLIII Enanpad, São Paulo, 2019. Disponível  

em: 

https://www.researchgate.net/publication/338992088_Economia_Circular_analise_das_publicacoes_i

nternacionais_na_ultima_decada_a_fim_de_identificar_uma_agenda_de_pesquisa  

KIRCHHERR, J., REIKE, D., & HEKKERT, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An Analysis of 

114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221-232.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835  

KORHONEN, J., HONKASALO, A., & SEPPÄLÄ, J. (2018a). Circular economy: the concept and its 

limitations. Ecological economics, 143, 37-46.  

Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800916300325  

 

Disciplina: 

Agronegócio e Desenvolvimento Regional 

Ementa: 

Trabalhar a temática do desenvolvimento regional e organização da produção agroindustrial sob a 

ótica de clusters/aglomerados. Apresentação dos conceitos importantes pela ótica de autores 

relevantes neste cenário. Análise sobre planejamento e desenvolvimento regional e os modelos de 

políticas regionais. Introdução à teoria dos clusters/aglomerados. Relações nos clusters e 

cooperativas. 

Bibliografia:  

AMATO NETO, João. Redes de cooperação produtiva e clusters regionais: oportunidades para as 

pequenas e médias empresas. Redes de cooperação produtivas: uma revisão conceitual. 

CASAROTTO FILHO, Nelson; PIRES, Luís Henrique. Redes de pequenas e médias empresas e 

desenvolvimento local: estratégias para a conquista da competitividade global com base na 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-006-0013-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-006-0013-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652615012287
https://www.researchgate.net/publication/338992088_Economia_Circular_analise_das_publicacoes_internacionais_na_ultima_decada_a_fim_de_identificar_uma_agenda_de_pesquisa
https://www.researchgate.net/publication/338992088_Economia_Circular_analise_das_publicacoes_internacionais_na_ultima_decada_a_fim_de_identificar_uma_agenda_de_pesquisa
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800916300325


 

 

experiência italiana. São Paulo: Atlas, 1998. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. 4. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

FERREIRA JUNIOR, Lier Pires. Estado, globalização e integração regional: políticas exteriores de 

desenvolvimento e inserção internacional da América-Latina no final do século XX. Rio de Janeiro: 

América Jurídica, 2003. 

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Rio 

de Janeiro: Campus, 1996. 

 

 

Disciplina: 

Análise de Cadeias Produtivas 

Ementa: 

Visão sistêmica das cadeias agroindustriais. Abordagens de análise das cadeias sob o enfoque do 

Commodity System Approach; Filière. Interligação de cadeias produtivas. Estudo das principais 

cadeias agroindustriais. 

Bibliografia:   

BATALHA, Mário Otávio. Gestão agroindustrial: grupo de estudos e pesquisas agroindustriais. São 

Paulo: Atlas, 1997. 

CASTRO, Antônio Maria Gomes de; COBBE, Roberto V.; GOEDERT, J. (Eds.). Prospecção de demandas 

tecnológicas: manual metodológico para SNPA. Brasília: Embrapa – Departamento de Pesquisa e 

Difusão Tecnológica, março de 1995. 

MORVAN, Yves. Filière de production. In: MORVAN, Yves. Fondementes d’economie industrielle. Paris: 

Econômica, 1991. 

SILVA, Carlos Arthur B. da; BATALHA, Mário Otávio. Competitividade em sistemas agroindustriais: 

metodologia e estudo de caso. Anais do II Workshop Brasileiro de Sistemas Agroalimentares. Ribeirão 

Preto: PENSA/FEA/USP, 1999. 

ZYLBERSZTAJN, D. e NEVES, M. FAVA (Orgs.) Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São 

Paulo: Pioneira, 2000. 

 

Disciplina: 

Marketing e Agronegócios 

Ementa: 

O marketing do agronegócio: Métodos de pesquisa direcionados ao consumidor: Análise sensorial de 

alimentos; Desenho experimental; Survey; Focus Groups; Análises prospectivas; Segmentação de 

mercados. Estudo do comportamento do consumidor: cultura; variáveis socioeconômicas; valores 

sociais; e demográficas; variáveis psicológicas. Perfil do consumidor. Estratégias inovadoras.  

Bibliografia:  

DIAS, Sergio Roberto (Coord.) Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. São 

Paulo: Atlas, 1998. 

SIQUEIRA, Antônio Carlos Barroso de. Marketing empresarial, industrial e de serviços. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

TEJON, J. L. e XAVIER, C. Marketing e agronegócio: a nova gestão. São Paulo: Prentice Hall, 2009 

 

Disciplina: 

Tributação no Agronegócio 

Ementa: 

Introdução à Tributação do Agronegócio. Imposto sobre a Renda e Lucro. Pessoa Física e Jurídica. 

Questões Gerais e Polêmicas; Tributação dos Contratos no Agronegócio. Peculiaridades e Polêmicas; 

PIS/COFINS: regime cumulativo e não cumulativo. Aspectos gerais, questões controversas e 

peculiaridades do setor; Contribuições Previdenciárias e de terceiros (folha, receita bruta, terceiros): 

peculiaridades que envolvem o setor, oportunidades e controvérsias; Tributos indiretos: IPI, ICMS e ISS. 

Aspectos gerais, peculiaridades, incentivos e questões controversas; Tributação sobre o Patrimônio e 

Planejamento patrimonial. ITR, Ganho de Capital, ITBI e ITCD; Tributação sobre o financiamento do 

agronegócio: IR na fonte e sobre o ganho de capital, IOF, títulos de crédito (CPR-físico; CPR-



 

 

financeiro; WA; CDA; CDCA; LCA; CRA) e outros modos de financiamento da atividade do 

agronegócio; Fundos de Investimento e Agronegócio;  Cooperativismo e Agronegócio; e 

 Tributação, Sustentabilidade e “ESG”. RenovaBio e a emissão de créditos de Descarbonização 

(‘Cbios’); ICM ecológico; Taxas ambientais; Crédito de Carbono; Produção de orgânicos; 

Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. 

 

Bibliografia:  

 

Disciplina: 

Mercado de Futuros no Agronegócio 

Ementa: 

Contratos de futuros, agentes de intermediação, bolsas e câmara de compensação; Mercado de 

futuros e atividades do comércio - fundamentos; Comportamento do negociante individual; Equilíbrio 

de mercado e desempenho; Preço e mercado de futuros; Prevenção contra a variação de preços, 

(hedge) - teoria e prática; Teoria da relação de Preços e Base; Procedimentos avançados de evitar 

risco de variação de preço do produto, (hedge); Taxas de juros e ativos financeiros futuros; Moedas 

estrangeiras; Opções e futuros; Regulação do mercado de futuros. 

Bibliografia:  

AZEVEDO, P. F. de. Comercialização de produtos agroindustriais. In: BATALHA, M. Gestão 

agroindustrial, volume 1. São Paulo: Atlas, 1996. p.49-82. 

BRITO, Osias. Gestão de riscos: uma abordagem orientada a riscos operacionais. São Paulo: Saraiva, 

2007. 

MELLAGI FILHO, Armando; ISHIKAWA, Sérgio. Mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Atlas, 2000. 

SANVICENTE, Antonio Zoratto; MELLAGI FILHO, Armando. Mercado de capitais e estratégias de 

investimento. São Paulo: Atlas, 1988. 

Vince, Ralph. Cálculo e análise de riscos no mercado financeiro: como negociar no mercado 

financeiro de futuros. São Paulo: Makron Books, 1999. 

Zancopé, Gilberto J. O que é bolsa de valores. São Paulo: Brasiliense, 1988 

 

Disciplina: 

Coordenação de Sistemas Agroindustriais 

Ementa: 

A firma. Característica das transações. Perfil dos agentes. Eficiência e organizações. O enfoque de 

agribusiness e a Nova Economia Institucional (NEI). A Organização dos Sistemas Agroindustriais sob a 

ótica da Economia dos Custos de Transação. Contratos e direitos de propriedade. Concorrência e 

competitividade. 

Bibliografia:   

ALBUQUERQUE, M. C. C.; NICOL, R. Economia agrícola: o setor primário e a evolução da economia 

brasileira. São Paulo, McGraw-Hill, 1987. 

Azevedo, Paulo F. Integração vertical e barganha.   São Paulo: USP/FEA, 1996.   Tese de Doutorado. 

____. Nova Economia Institucional: referencial geral e aplicação para a agricultura. Agricultura em 

São Paulo, 2000. 

FARINA, E. Maria M. Q.; AZEVEDO, Paulo F.; SAES, Maria Sylvia M. A teoria de organização industrial e a 

economia dos custos de transação: linhas gerais do referencial. Competitividade: mercado, estado e 

organizações. São Paulo: Singular, 1997. 

____. Economia dos custos de transação. Competitividade: mercado, estado e organizações. São 

Paulo: Singular, 1997. 

WILLIAMSON, O. Las Instituciones Económicas del Capitalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 

1989. 

ZYLBERSZTAJN, D. O Papel dos Contratos na Coordenação Agro-Industrial: Um Olhar Além dos 

Mercados. Texto produzido para introdução do XLII Congresso da Sociedade Brasileira de Economia 

e Sociologia Rural, 2005 

 

Disciplina: 

Administração Estratégica e Competitividade no Agronegócio 

Ementa: 

Conceituação de planejamento e gestão estratégica. Evolução da teoria: do planejamento 



 

 

estratégico. Estratégias empresariais e competitividade. Métodos, técnicas e instrumentos de 

planejamento e administração estratégica. Estudos de casos aplicados ao agronegócio. 

Bibliografia:  

AZEVEDO. P. Concorrência no agribusiness. In: Zylbersztajn, D. e Neves, M. (orgs.). Economia e gestão 

dos negócios agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2000. 

CALLADO, A. A. C. (Org.) Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005. 

CERTO, Samuel C.; PETER, J. Paul. Administração estratégica: planejamento e implantação da 

estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. 

DAEMON, Dalton. Marketing internacional. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia. Porto Alegre: Bookman, 

2000. 

PORTER, Michael E. Competição on competition: estratégias competitivas essenciais. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2004. 

ZYLBERSZTAJN, D. e NEVES, M. FAVA (Orgs.) Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São 

Paulo: Pioneira, 2000. 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

4.5 - METODOLOGIA DE ENSINO  

4.5.1 – METODOLOGIA: (Relacionar os recursos metodológicos a serem empregados no curso. 

Explicitar o uso de métodos inovadores de ensino e a forma como se pretende alcançar a integração 

entre teoria e prática) 

 
A metodologia empregada no curso visa a proporcionar entre as informações oferecidas e 

estimular a construção conhecimento por meio dos inúmeros recursos pedagógicos que vem 

sendo desenvolvidos nos últimos tempos. O curso é desenvolvido no sistema modular, o que dá 

mais flexibilidade e organização e interdisciplinaridade. As aulas serão expositivas e dialogadas, 

com problemas reais e simulados do universo do agronegócio, desenvolver estudos de casos 

direcionados convergindo a teoria na prática. 

 

 

 

 

 

4.5.2 - INTERDISCIPLINARIDADE: (Descrever as atividades interdisciplinares desenvolvidas, a forma de 

realização e os resultados alcançados ou pretendidos) 

 

O curso contempla uma ampla variedade de atribuições ao interdisciplinar, todas as disciplinas 

convergem aos problemas do agronegócio, disciplinas trabalham em conjunto para direcionar 

os alunos a toda prática de soluções inovadoras. Todos os alunos deverão fazer parte de grupos 

de estudo propostos pelas disciplinas vigentes no período (módulos), todas as atividades do 

grupo de estudo serão voltadas a estudos que tragam metodologias de disciplinas distintas, e 

serão supervisionadas pelos professores dos módulos. Além disso, seminários de tópicos especiais 

em agronegócio serão ofertados, trabalhando assim rodadas de discussões por pauta, a fim de 

desenvolver o senso crítico e o pensamento holístico nos alunos. 

 

 



 

 

 

4.5.3 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES: (Indicação das atividades fora da sala de aula: visita a 

empresas, elaboração de projetos, estudos de caso, viagens, período de estudos em outro Estado ou País, 

workshops, participação em eventos e outras)   

 
Serão agendadas visitas técnicas em diversas empresas do agronegócio, priorizando apresentar 

os processos das cadeias agroalimentares e seu funcionamento sistêmico. Da mesma forma, 

levar o aluno a ter contato com o universo científico diversificado em nosso território, em 

projetos da Embrapa/CNPQ por meio de convênios 

4.5.4 – TECNOLOGIA: (Descrever a tecnologia empregada, principalmente no caso de curso a 

distância: plataforma, ferramentas específicas, recursos de multimídia, produção de material de apoio, 

sessões presenciais, tutoria, monitoria e outras informações relevantes) 

 
Durante as aulas presenciais serão utilizados os recursos multimidias, como data show, áudio, 

computadores e internet, bem como uso de plataforma EAD para tutoria e mediação das aulas 

remotas. 

 



 

 

 

4.6 - DADOS RELATIVOS AO CORPO DOCENTE E AO COORDENADOR DO CURSO 

(SÍNTESE) 

   a) Informações gerais: 
 

Nº total de docentes que ministrarão o curso  11 

Nº de docentes pertencentes ao quadro permanente da IES que oferece o curso 05 

Nº total de docentes externos à IES que oferece o curso 06 

 

TITULAÇÃO: 

 

Número de Especialistas     01 

Número de Mestres 03 

Número de Doutores 07 

 

ATENÇÃO: Contar apenas uma vez o docente que ministrar uma ou mais disciplinas 

 

DADOS DO COORDENADOR DO CURSO: 

NOME COMPLETO: RÔMULO CALDEIRA DE SOUZA MAIA 

SEXO:  ( X ) MASCULINO    (    ) FEMININO 

CPF: 511.744.136-20 

MAIOR TITULAÇÃO ACADÊMICA: MESTRADO 

REGIME DE TRABALHO: 

 Horista * 

 X Tempo Integral * 

 Tempo Parcial * 

 Outro (especifique) * 

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LISBOA DA CRUZ, 2364 

TELEFONE: (38) 98415-1192 FAX:  E-MAIL: romulocsm@unirg.edu.br 

 

 
ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: 

Logradouro: RUA ANTÔNIO NUNES DA SILVA 

Nº 2195 COMPLEMENTO:  

BAIRRO: PARQUE DAS ACÁCIAS CEP: 77425-500 

UF: TO MUNICÍPIO: GURUPI 

TELEFONE: (63) 3612-7600 FAX:  

E-MAIL: propesq@unirg.edu.br SITE: www.unirg.edu.br 

 

b) Apresentar os Curriculum Vitae do corpo docente e do Coordenador do Curso, 

conforme modelo em anexo. 



 

 

 

NOME COMPLETO: Rômulo Caldeira de Souza Maia 

C.P.F. (obrigatório): 511.744.136-20 

Estado Civil: Casado  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UNIRG 

Cargo/Função:  Coordenador/Professor Vínculo Empregatício: Contrato 

Endereço: Fundação UNIRG – Avenida Rio de Janeiro, 1585 - Centro 

CEP: 77430-090  Cidade: Gurupi     UF: TO 

Telefones: (63)3612-7500  FAX: ___-____  E-Mail:  romulocsm@unirg.edu.br 

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Administração de Sistemas de 

Informação 

UNEB 1989 1994 

Especialização Didática do Ensino Superior 

Gestão Educacional 

UCB 

FACOS 

1997 

2012 

1998 

2014 

Mestrado Administração e 

Desenvolvimento 

Organizacional 

FACECA 1999 2004 

Doutorado     

Pós-Doutorado     

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Projeto de Pesquisa GR UNIRG 2021 
2 Metodologia de Pesquisa GR UNIRG 2021 
3 Gestão de Sistemas de 

Informação GR UNIRG 2022 

4 Estágio Supervisionado GR UNIRG 2022 
5 Sistemas de Informações 

Contábeis 
GR UNIRG 2022 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Edman de Areda Vasconcelos  ESP CNEC 2004 
2 Elionaldo Rodrigues de Oliveira  ESP CNEC 2004 
3 Frank Antonio Silva Oliveira  ESP CNEC 2004 
4 Gisele Queiroz de Oliveira  ESP CNEC 2004 
5 Joelma Elias de Moraes Menino GR  CNEC 2008 
6 Anderson Luiz Rodrigues  GR  CNEC 2008 
7 Erley Katsuhiko Ihara GR  CNEC 2007 
8 Ozanilde Rosa Damas Costa 

 

GR  CNEC 2006 
 

 

 

 

 

 

4.7  CURRICULUM VITAE RESUMIDO 



 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Coordenador de Estágio UNIRG 2021 
2 Coordenador de Curso CNEC 2007 - 2019 
3    
4    
5    
 

 

NOME COMPLETO: Alexandre Ribeiro Dias 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UNIRG 

Cargo/Função:  Coordenador/Professor Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço: Fundação UNIRG – Avenida Rio de Janeiro, 1585 - Centro 

CEP: 77430-090  Cidade: Gurupi     UF: TO 

Telefones: (63)3612-7500  FAX: ___-____  E-Mail:   

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Administração Pública  PUC GO 1986 1991 

Especialização Gestão Empresarial e de 

Negócios 

UCB 

 

1997 

 

1998 

 

Mestrado Agronegócios FAFICH 1995 1996 

Doutorado     

Pós-Doutorado     

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Teorias Organizacionais GR UNIRG 2021 

2 Gestão Estratégica I GR UNIRG 2021 
3 Gestão em Agronegócios GR UNIRG 2021 

4 Gestão de Processos GR UNIRG 2022 
5 Teoria Geral da Administração GR UNIRG 2022 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Sebastião Alves da Silva Cruz  ESP UNIRG 2007 
2 Werner Kantiz  ESP UNIRG 2006 
3 Karla da Silva Rios GR  UNIRG 2018 
4 Simone Giasson Piveta GR  UNIRG 2018 
5 Alexandre Barbosa Vicenzotti GR  UNIRG 2015 
6 Cláudia Barbosa Vicenzotii GR  UNIRG 2015 
 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 



 

 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Coordenador de Curso UNIRG 2021 
2 Reitor UNIRG 2010 - 2012 
3 Vice-reitor UNIRG 2008 - 2010 
4    
5    
 

 

NOME COMPLETO: Márllos Peres de Melo 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UNIRG 

Cargo/Função:  Professor Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço: Fundação UNIRG – Avenida Rio de Janeiro, 1585 - Centro 

CEP: 77430-090  Cidade: Gurupi     UF: TO 

Telefones: (63)3612-7500  FAX: ___-____  E-Mail:   

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Agronomia 

Matemática  

 

UNITINS 

UNITINS 

1993 

2001 

1998 

2002 

Especialização Metodologia do Ensino de 

Matemática e Ciências 

UCB 

FACOS 

2003 2004 

Mestrado Produção Vegetal UFT 2006 2008 

Doutorado Produção Vegetal UFT 2013 2016 

Pós-Doutorado     

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Estatística I GR UNIRG 2021 
2 Estatística II GR UNIRG 2021 
3 Métodos Quantitativos GR UNIRG 2022 

4 Estatística Aplicada a 

Psicologia 

GR UNIRG 2022 
5 Bioestatística GR UNIRG 2022 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Residência Pedagógica IC  UNIRG 2018 
2 Aline Gonsálves Pereira IC  UNIRG 2007 - 2009 
3 José Aroudo Mota IC  UNIRG 2007 - 2009 
4 Cláudia Márcia Lyra Pato IC  UNIRG 2007 - 2009 
5 Cristinae de Abreu Meiço IC  UNIRG 2007 - 2009 
6 Maria Iraci Andrade Marciel de 

Sousa 

 

 ESP UNIRG 2008 
7 Maria Fernandes de Freitas 

 

 ESP UNIRG 2008 
8 Ana Joaquina Cardoso Zanin 

 

 ESP UNIRG 2008 
ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 



 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1    
2    
 

 

NOME COMPLETO: Fábio Pegoraro 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UNIRG 

Cargo/Função:  Pró-reitor/Professor Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço: Fundação UNIRG – Avenida Rio de Janeiro, 1585 - Centro 

CEP: 77430-090  Cidade: Gurupi     UF: TO 

Telefones: (63)3612-7500  FAX: ___-____  E-Mail:   

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Administração UNIRG 1999 2003 

Especialização Gestão Empresarial FGV 2003 2004 

Mestrado Mestrado em Engenharia de 

Produção e Sistemas 

PUC GO 2010 2012 

Doutorado Engenharia de Produção e 

Sistemas 

PUC PR 2016 2020 

Pós-Doutorado     

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Logística Aplicada ao 

Agronegócio 

PG UNIRG 2015 
2 Administração Financeira GR UNIRG 2007 
3 Matemática Financeira 

GR UNIRG 2007 

4 Gestão de Custos e 

Administração 

GR UNIRG 2007 
5 Administração da Produção 

 GR UNIRG 2007 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 GESTLEITE PET  CNPq 2011- 2014 

2 Empreendimentos Solidários PET  UNIRG 2008 - 2012 
3 Vanessa Francisco de Araújo  ESP UNIRG 2016 
4 Fábio Pisoni  GR UNIRG 2016 
5 Lucas Oliveira Cunha  GR UNIRG 2015 
6 Adilene Lopes Soares  GR UNIRG 2015 
7 Luzia Lopes  GR UNIRG 2012 
8 Pedro Vasconcelos  GR UNIRG 2012 
ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 



 

 

1 Pró-reitor de Pesquisa e Extensão UNIRG 2021 
2    
3    
4    
5    
 

 

 

NOME COMPLETO: Patrícia Guarnieri dos Santos 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casada  Nascimento: Brasileira Sexo: Feminino 

Instituição: UnB 

Cargo/Função:  Professora Vínculo Empregatício: Concursada 

Endereço: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas 

Públicas – FACE Universidade de Brasília Sala 111-7, 1o. andar, Bloco A4 

CEP: 70910-900  Cidade: Brasília     UF: DF 

Telefones: (61) 31070749  FAX: ___-____  E-Mail: pguarnieri@unb.br 

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Ciências Contábeis UNIOESTE 1996 2000 

Especialização Gestão Empresarial 

Docência do Ensino Superior 

UNIVEL 

UNIPAN 

2001 

2003 

2002 

2005 

Mestrado Engenharia de Produção UTFPR 2005 2006 

Doutorado Engenharia de Produção UFPE 2209 2012 

Pós-Doutorado Ciências Sociais Aplicadas 

Engenharia 

UnB 

UNIBO - Itália 

2016 

2010 

2018 

2020 

 

 

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Tópicos Especiais em 

Administração I 
PG UnB 2016 

2 Logística e Gestão da Cadeia 

de Suprimentos 
PG UnB 2014 

3 Análise de Decisões GR UnB 2011 

4 Logística Empresarial GR UnB  
5 Trabalho de Conclusão I, II 

GR UnB 2011 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Bárbara Oliveira Viera  M UnB 2020 
2 Leonardo Versiani de Paiva  M UnB 2020 
3 Walisson Alan Correia  M UnB 2019 



 

 

4 Raiane Coimbra Aguiar  M UnB 2019 
5 Henrique Martins G. Carvalho  M UnB 2019 
6 Renato Rocha Dias Santos  M UnB 2018 
7 Bárbara Vieira  M UnB 2018 
8 Ana Caroline Leite  M UnB 2019 
 

 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Colaboradora ACPN Brasil 2019 
2  Revisor de Periódico IJM&P 2012 
3    
4    
 

 

 

NOME COMPLETO: Adriana Miranda Santiago Terra 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casada Nascimento: Brasileira Sexo: Feminino 

Instituição: UNIRG 

Cargo/Função:  Coordenadora/Professora Vínculo Empregatício: Concursada 

Endereço: Fundação UNIRG – Avenida Rio de Janeiro, 1585 - Centro 

CEP: 77430-090  Cidade: Gurupi     UF: TO 

Telefones: (63)3612-7500  FAX: ___-____  E-Mail:   

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Pedagogia FAFICH 1997 2000 

Especialização Educação Especial UNINTER 2001 2002 

Mestrado Gestão em Desenvolvimento 

Regional 

UNITAU 2010 2012 

Doutorado     

Pós-Doutorado     

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Conteúdos e Metodologia da 

Educação Infantil 
GR UNIRG 2006 

2 Avaliação de Aprendizagem 
GR UNIRG 2006 

3 Estágio Supervisionado GR UNIRG 2006 

4 Educação Especial GR UNIRG 2006 
5 Oratório 

GR UNIRG 2006 



 

 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Alessandra Tavernard Neves 

Vaz 

PET  UNIRG 2009 - 2010 

2 Izabel Cristina Alves Castro  GR UNIRG 2009 
3 Venúsia Soares Correa Ham  GR UNIRG 2008 
4 Creuza de Sena Carneiro  GR UNIRG 2008 
5 Camila Rodrigues de Santos 

Matos 

 GR Faculdade 

Guaraí 

2007 

6 Luiza Noronha de Souza  GR Faculdade 

Guaraí 

2005 

 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1     
2    

 

NOME COMPLETO: Alcido Eleonor Wander 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado Nascimento: Brasileira Sexo: Masculino 

Instituição: EMBRAPA-GO 

Cargo/Função:  Pesquisador  Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e 

Feijão. Rodovia GO-462, km 12 - Fazenda Capivara 

CEP: 75375-000  Cidade: Santo Antônio de Goiás    UF: GO 

Telefones:  (62) 3533-2100 FAX: ___-____  E-Mail:  

 

 

 

FORMAÇÃO: 

 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Agronomia Universidade de 

Kassel - Alemanha 

1992  1996 

Especialização     

Mestrado Ciências Agrárias dos Trópicos 

e Subtrópicos 

Universidade de 

Gottinger – 

Alemanha 

1996 1998 

Doutorado Ciências Agrárias Universidade de 

Gottinger – 

Alemanha 

1998 2002 

Pós-Doutorado     

 

 

 



 

 

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Desenvolvimento Conceitual e 

Metodológico do Agronegócio 
PG UFG 2008 

2 Introdução ao Estudo do 

Agronegócio 
PG UFG 2008 

3 Nova Economia Institucional PG UFG 2008 

4 Economia do Setor Público GR UFG 2006 - 2007 
5 Economia 

GR UFG 2006 - 2007 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Larissa Liane Heidorn  M UFG 2021 

2 Renato de Sousa Faria  M UFG 2020 

3 Rodrigo Roberto dos Santos  M UFG 2020 
4 Uelson Serra Garcia  M UFG 2019 
5 Waleska Maria Fernandes Lima  M UFG 2019 

 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Pesquisador EMBRAPA-GO 2001 
2 Assessor Direção EMBRAPA-GO 2019 
3 Vice-presidente SOBER   
4    
 

 

NOME COMPLETO: Karim Marini Thomé 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UnB 

Cargo/Função:  Professor Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas 

Públicas – FACE Universidade de Brasília Sala 111-7, 1o. andar, Bloco A4 

CEP: 70910-900  Cidade: Brasília     UF: DF 

Telefones: (61) 31070749  FAX: ___-____  E-Mail:   

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Administração 

Agronomia 

UNIRG 

UFT 

2003 

2003 

2006 

2007 



 

 

Especialização   2003  

Mestrado Agronegócios UnB 2008 2010 

Doutorado Administração UFLA 2010 2013 

Pós-Doutorado Ciências Humanas 

Ciências Sociais Aplicadas 

UPPSALA – Suécia 

HHS – Suécia 

2016 

2016 

2016 

2017 

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Teorias em Marketing 
PG UnB 2020 

2 Estudo de Mercados 

Construtivistas 
PG UnB 2020 

3 Introdução ao Agronegócio 
PG UnB 2014 - 2019 

4 Canais de Distribuição de 

Alimentos 
GR UnB 2017 

5 Comportamento do 

Consumidor de Alimentos GR UnB 2017 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Giselle Cappalesso  M UnB 2020 

2 Tafarel Carvalho de Gois  M UnB 2020 

3 Daiane Pereira da Fonseca 

Lopes 

 M 

 

UnB 2019 

4 Guilherme da Mata Pinho  M UnB 2019 
5 Felipe Valentin L. da Silva GR  UnB 2020 

 

 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1    
2    
 

 

NOME COMPLETO: Antônio José Roveroni 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Viúvo  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UNIRG 

Cargo/Função:  Professor  Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço: Fundação UNIRG – Avenida Rio de Janeiro, 1585 - Centro 

CEP: 77430-090  Cidade: Gurupi     UF: TO 



 

 

Telefones: (63)3612-7500  FAX: ___-____  E-Mail:   

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Direito UNISANTOS 1984 1988 

Especialização Direito Empresarial FAFICH 1995 1996 

Mestrado Biodireito, Ética e Cidadania UNISAL 2006 2008 

Doutorado     

Pós-Doutorado     

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Direito Administrativo GR UNIRG 1993 

2 Direito Comercial GR UNIRG 1993 

3 Direito Constitucional GR UNIRG 1993 

4 Direito Internacional Privado GR UNIRG 1993 

5 Direito Tributário GR UNIRG 1993 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Francyelle Alves Amorim GR  UNIRG 2016 

2 William Barbosa Costa GR  UNIRG 2010 

3 Lucion Flores de Oliveira GR  UNIRG 2010 

4 Welves Konder A. Ribeiro GR  UNIRG 2010 
5 Rhoger Gomes Gosta GR  UNIRG 2009 

 

 

NOME COMPLETO: Cleyzer Adrian da Cunha 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UFT 

Cargo/Função:  Professor Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço:  Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia. Departamento de Economia, 

EA/ UFG - Campus II - Samambaia 

Rodovia Goiânia / Nova Veneza 

CEP: 74001-970  Cidade: Goiânia     UF: GO 

Telefones:  (62) 3521-1538 FAX: ___-____  E-Mail:  



 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Economia PUC-MG 1997 2000 

Especialização Gestão Estratégia de 

Negócios 

PUC-MG 2004 2005 

Mestrado Economia Aplicada UFV 2001 2002 

Doutorado Economia Aplicada UFV 2002 2005 

Pós-Doutorado Ciências Sociais Aplicadas FGV 2011 2011 

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Comercialização e Análise de 

Preços Macroeconômicos PG UFG 2008 

2 Mercado Futuro e Commodities GR UFG 2009 

3 Séries Temporais GR UFG 2009 

4 Contabilidade Social GR UFG 2009 

5 Macroeconomia GR UFG 2009 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 José Wellington Abreu Pereira  M UFG 2019 

2 Alex Orlando Ndava  M UFG 2019 

3 Maykon Daniel Gonçalves Silva  M UFG 2017 

4 Valmiro Machado Moura  M Faculdade 

Alves Faria 

2016 

5 Juares Aparecido Domingos  M Faculdade 

Alves Faria 

2016 

 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Vice coordenador Mestrado FACE UFG 2009 -  
2 Coordenador de Curso UFG 2009 - 2011 

 

NOME COMPLETO: Fabrício Oliveira Leitão 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: UnB 

Cargo/Função:  Professora Vínculo Empregatício: Concursado 



 

 

Endereço: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas 

Públicas – FACE Universidade de Brasília Sala 111-7, 1o. andar, Bloco A4 

CEP: 70910-900  Cidade: Brasília     UF: DF 

Telefones: (61) 31070749  FAX: ___-____  E-Mail:   

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Administração CNEC 2002 2005 

Especialização MBA Gestão Educacional CNEC 2012 2013 

Mestrado Agronegócios UnB 2007 2009 

Doutorado Transportes UnB 2011 2014 

Pós-Doutorado     

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Gestão da Cadeia de 

Suprimentos 
PG UnB 2018 

2 Logística Internacional GR UnB 2018 

3 Administração da Produção GR UnB 2018 

4 Tópicos em Produção GR UnB 2018 

5 Logística e Gestão Integrada GR UnB 2018 

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1 Monique Silva Lacerda  
M UnB 2021 

2 Lidiane Rocha  ESP INESC 2013 

3 Luzima Costa de Andrade Cruz  ESP INESC 2009 

4 Edilson Niehues Rodrigues Lima GR  UnB 2021 

5 Gabriela Almeida da Silva GR  UnB 2021 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1    
2    
 

 

 



 

 

NOME COMPLETO: Eurípedes Martins da Silva Junior 

C.P.F. (obrigatório):  

Estado Civil: Casado  Nascimento: Brasileiro Sexo: Masculino 

Instituição: SENAI 

Cargo/Função:  Instrutor Vínculo Empregatício: Concursado 

Endereço: Rua Newton da Rocha, 135 - Centro 

CEP: 77402-020  Cidade: Gurupi     UF: TO 

Telefones:  (63) 3311-1150 FAX: ___-____  E-Mail:  

 

 

FORMAÇÃO: 

ÁREA / SUBÁREA DO 

CONHECIMENTO 

INSTITUIÇÃO ANO DE 

INÍCIO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

Graduação Administração UNIRG 2007 2011 

Especialização MBA Gestão de Pessoas 

MBA Agronegócios 

UFT 

USP 

2012 

2018 

2013 

2020 

Mestrado     

Doutorado     

Pós-Doutorado     

 

 

ATIVIDADES DOCENTES: 

 

 Disciplinas Lecionadas GR/PG INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1 Marketing em Agronegócios 
PG UNIRG 2020 

2 Mercado de Capitais 
GR UNIRG 2020 

3 Gestão de Sistemas de 

Informações 

GR UNIRG 2020 

4 Economia GR UNIRG 2021 

5     

 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

PET/IC OUTROS 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ESP./M/D 

 

INSTITUIÇÃO 

 

PERÍODO 

1      

2      

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES NÃO DOCENTES: 

 

 CARGO OU FUNÇÃO INSTITUIÇÃO PERÍODO 

1    
2    
 

 

4.8 - INFRAESTRUTURA FÍSICA (descrever) 

a) Instalações (Salas de aula, laboratórios, etc.) 
Salas de aula - Campus I 

Laboratórios de informática - Campus I, 

 

 

b) Biblioteca (acervo bibliográfico) 

O Sistemas da Biblioteca conta com um acervo distribuído em todas as áreas do 

conhecimento, especialmente nas que são ministradas pela instituição, subsidiando os cursos 

de: Administração, Educação Física, Estética e Cosmética, Jornalismo, Medicina, Psicologia, 

Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras, Odontologia, Direito, Engenharia Civil, 

Fisioterapia e Pedagogia. O acervo é constituído de livros, periódicos, monografias de 

graduação e pós-graduação, obras de referência e material audiovisual. O acesso é livre e 

aberto ao público em geral, porém o empréstimo domiciliar é restrito apenas ao corpo 

discente, docente ou servidor técnico-administrativo da UNIRG. 

c) Recursos de Informática/ Tecnologia 

Projetores multimídia 

Dispositivos de áudio 

Computadores 

Link de Internet 

Plataforma EAD 

d) Reprografia Não se aplica. 

Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1- 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE GURUPI UNIRG 

MANTENEDORA: FUNDAÇÃO UNIRG 

STATUS JURÍDICO: Fundação Municipal CNPJ 01.210.830/0001-06 

ESTADUAIS/PARTICULARES:   

AG:  FEDERAIS:  

GESTÃO: 

 

ENDEREÇO: Av. Pará n.º 2432, quadra 20, Lote 01, Setor Waldir Lins II – 77423-250 

TELEFONE: 63 3612-7602 FAX:  e-mail: propesq@unirg.edu.br 

 

2- 

DIRIGENTE Reitor NOME: SARA FALCÃO DE SOUSA 

MATRÍCULA NA IES:  3057 

ENDEREÇO: Av. Antônio Nunes da Silva, s/n, Parque das Acácias – Gurupi-To 

CPF:  C.I:    

 

3- 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO OU ORGÃO EQUIVALENTE: (abaixo) 

 

DIRIGENTE: FÁBIO PEGORARO 

ENDEREÇO: Av. Antônio Nunes da Silva, s/n, Parque das Acácias – Gurupi-To 

TELEFONE: 3612-7602 FAX:  e-mail: propesq@unirg.edu.br 

 

 

 

5. ASPECTOS FINANCEIROS 

6. FICHA DE DADOS CADASTRAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA IES E DOS DIRIGENTES 


