
 

 
 

Período Disciplina CH Modalidade 

I Introdução à Agronomia 40 Presencial 

 Pré-Cálculo 80 Presencial 

 Ecologia e Sustentabilidade 40 Presencial 

 Química I 80 Presencial 

 Biologia I 80 Presencial 

 Comunicação Escrita e Metodologia de Trabalhos Acadêmicos 60 EAD 

 Praticagem Interdisciplinar I 40 Presencial 

 Subtotal 420  

II Legislação Ambiental, Agrária e do Agronegócio 60 EAD 

 Cálculo 40 Presencial 

 Desenho Técnico 40 Presencial 

 Química II 80 Presencial 

 Biologia II 80 Presencial 

 Física Aplicada à Agronomia 40 Presencial 

 Mecanização Agrícola 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar II 40 Presencial 

 Subtotal 420  

III Legislação Empresarial, Trabalhista e Tributária 60 EAD 

 Extensão Rural 40 Presencial 

 Estatística 80 Presencial 

 Pedologia e Hidrologia 80 Presencial 

 Bioquímica 80 Presencial 

 Informática Aplicada à Agronomia 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar III 40 Presencial 

 Subtotal 420  



 

 
 

IV Ética e Cidadania 60 EAD 

 Manejo e Conservação do Solo e da Água 80 Presencial 

 Manejo e Gestão Ambiental 40 Presencial 

 Fisiologia Vegetal I 80 Presencial 

 Entomologia Agrícola 80 Presencial 

 Climatologia e Meteorologia Agrícola 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar IV 40 Presencial 

 Subtotal 420  

V Biotecnologia 40 Presencial 

 Topografia e Agrimensura 40 Presencial 

 Gestão e Economia Rural 60 EAD 

 Fisiologia Vegetal II 80 Presencial 

 Fertilidade de Solo 80 Presencial 

 Microbiologia e Sanidade 40 Presencial 

 Engenharia Econômica e Avaliação de Investimentos 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar V 40 Presencial 

 Subtotal 420  

VI Fitopatologia 80 Presencial 

 Fundamentos de Zootecnia e Produção Animal 40 Presencial 

 Paisagismo e Floricultura 40 Presencial 

 Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo 60 EAD 

 Construções Rurais 40 Presencial 

 Nutrição Vegetal e Adubação 80 Presencial 

 Culturas Agrícolas I 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar VI 40 Presencial 

 Subtotal 420  



 

 
 

VII Metodologia Científica 60 EAD 

 Culturas Agrícolas II 40 Presencial 

 Genética e Melhoramento 80 Presencial 

 Manejo e Produção Florestal 40 Presencial 

 Fruticultura 40 Presencial 

 Hidráulica Agrícola 40 Presencial 

 Planejamento e Controle da Produção Agrícola 40 Presencial 

 Manejo, Pós-Colheita e Processamento de Alimentos 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar VII 40 Presencial 

 Subtotal 420  

VIII Agroecologia e Agricultura Orgânica 40 Presencial 

 Irrigação e Drenagem 80 Presencial 

 Tecnologia, Produção e Fisiologia de Sementes 80 Presencial 

 Manejo e Controle de Pragas 80 Presencial 

 Culturas Agrícolas III 40 Presencial 

 Sociologia e Desenvolvimento Rural 60 EAD 

 Praticagem Interdisciplinar VIII 40 Presencial 

 Subtotal 420  

IX Produção Agropecuária no Cerrado I 40 Presencial 

 Culturas Agrícolas IV 40 Presencial 

 Trabalho de Conclusão de Curso I 40 Presencial 

 Biologia e Controlole de Plnatas Daninhas 80 Presencial 

 Noções de Saúde e Segurança do Trabalho 60 EAD 

 Análises de Solo e Foliar 40 Presencial 

 Optativa I 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar IX 40 Presencial 



 

 
 

 Subtotal 380  

X Culturas Agrícolas V 40 Presencial 

 Políticas Públicas Agrícolas 60 EAD 

 Produção Agropecuária no Cerrado II 40 Presencial 

 Forragicultura 40 Presencial 

 Optativa II 40 Presencial 

 Avaliações e Perícias 40 Presencial 

 Geoprocessamento e Georreferenciamento 40 Presencial 

 Trabalho de Conclusão de Curso II 40 Presencial 

 Praticagem Interdisciplinar X 40 Presencial 

 Subtotal 380 - 

 Total Horas-Aula 4120 - 

 Carga Horária Presencial (Horas aula) 3520 85,44% 

 Carga Horária EAD (Horas aula) 600 14,56% 

 Total Horas-Aula 4120 - 

 Total Horas Relógio 3433,33 - 

 Atividades Complementares (Horas Relógio) 200 - 

 Estágio Supervisionado (Horas Relógio) 300 - 

 Subtotal 500 - 

 Total Geral em Horas Relógio 3933,33 - 



1º PERÍODO 

 

 

Ementário e Bibliografia 
 

 

 

 

 
 

 

Introdução à Agronomia – 40 h/a 

 
Ementa: 

Formação da Agronomia, áreas de atuação, história da agricultura. Agricultura e meio 

ambiente, solo e água. Agricultura brasileira e regional. Produção Animal e vegetal. 

Legislação profissional e Código de ética. Representação profissional da categoria. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ABBOUD, Antonio Carlos de Souza (Org.). Introdução à Agronomia. Rio de Janeiro, 

RJ: Interciência, 2013. 644p. 

BATALHA, M. O. (org.). Recursos humanos e agronegócio: a evolução do perfil 

profissional. Jaboticabal: Nova Talentos, 2005. 

SAN MARTIN, Paulo (Org.). Manual Brasil Agrícola. São Paulo: Ícone, 1999. 527p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de Agronegócios. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

BATALHA, M. O. (org.). Gestão do Agronegócio: textos selecionados. São Carlos: 

EdUFSCar, 2005. 

BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial: volume 2. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 770p. 

CALDAS, R. A. (org.). Agronegócio Brasileiro: ciência, tecnologia e competitividade. 

2 ed. Brasília: CNPq, 1998. 

CALLADO, Antônio André Cunha. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005. 

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA. Código de 

Ética Profissional da Engenharia, da 

Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. 13. ed. Brasília: 

CONFEA/CREA, 2020. 94p. 

FURTADO, R. Agribusiness brasileiro – a história. São Paulo: Evoluir, 2002. 

 
Pré-Cálculo – 80 h/a 

 
Ementa: 



Conjuntos de números (naturais, inteiros, racionais, reais e complexos). Estudo de 

funções reais: gráficos, operações com funções, tipos de funções. Função exponencial e 

função logarítmica. Funções polinomiais, raízes. Funções racionais. Função valor 

absoluto. Sequências reais. Progressões. Modelagem de problemas reais. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BOULOS, Paulo. Pré-Cálculo. São Paulo: Pearson, 2001. 

GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Matemática Aplicada, 

10. Ed. Porto Alegre Bookman. 2006. 

MEDEIROS, Sebastião Medeiros da; et. al. Cálculo Básico para Cursos Superiores. 

São Paulo: Atlas. 2004. 

 
Bibliografia Complementar 

 
CARNEIRO, Carlos E. I. et. al. Introdução Elementar às Técnicas do Cálculo 

Diferencial e Integral. São Paulo: Livraria de Física. 2007. 

DEMANA, F. D.; WAITS, B. K.; FOLEY, G. D.; e KENNEDY, D. Pré-cálculo. São 

Paulo: Pearson. 2009. 

LOURENÇO, Márcia; SILVA, Ana Paul Ern da. Matemática Elementar: lembrando e 

exercitando. Novo Hamburgo: Feevale, 2007. 

MEDEIROS, Valéria Zuma et al. Pré-Cálculo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2006. 

MEDEIROS. Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas. 2007. 

 
Ecologia e Sustentabilidade – 40 h/a 

 
Ementa: 

Conceito de Ecologia. Comunidades, população e ecossistema. Evolução das 

Comunidades. Transferências de matéria e energia nos ecossistemas. Dinâmica das 

populações e das comunidades. Poluição e degradação ambiental. Conservação e 

preservação ambiental. 

 
Bibliografia Básica: 

 
MONTIBELLER, Gilberto F; PHILIPPI JR., Arlindo (Coord.). Empresas, 

Desenvolvimento e Ambiente: Diagnóstico e Diretrizes de Sustentabilidade. Barueri: 

Manole, 2007. 

NAIME, Roberto. Diagnóstico Ambiental e Sistemas de Gestão Ambiental. Novo 

Hamburgo: Feevale, 2005. 

PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 252p. 

 
Bibliografia Complementar: 



ALVES FILHO, José Prado. Agrotóxicos, Meio Ambiente e Saúde: Aspectos Técnicos, 

Legais e Institucionais. In: QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia 

Walquíria Batista dos. Direito do Agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 

BRAGA, Benedito et. al. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Pearson, 

2005. 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Iniciação ao Desenvolvimento 

Sustentável. Belo Horizonte: FEAM. 2003. 

NAIME, Roberto; GARCIA, Ana Cristina Almeida. Percepção Ambiental e Diretrizes 

para Compreender a Questão do Meio Ambiente. Novo Hamburgo: Feevale, 2004. 

ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos da Ecologia. 5. ed. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

REMMERT, Hermann. Ecologia. São Paulo: EDUSP, 1982. 335p. 

SOUZA FILHO, Hildo Meirelles. Desenvolvimento Agrícola Sustentável in: 

BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial: volume 1. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 419p. 

VRECHI, Arthur et al. Água: desafios para sustentabilidade da agricultura. Brasília: 

Embrapa, 2016. 

 
Química I – 80 h/a 

 
Ementa: 

Periodicidade química, ligação química, solução química, equilíbrio químico. Análise 

quantitativa clássica. Métodos de separação. Espectrometria. Laboratório de Química 

Analítica. Química inorgânica. Físico-química. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química Geral Aplicada à Engenharia. 

São Paulo: Cengage, 2009. 

MAZALLA JUNIOR, Wilon. Introdução à química. 3. ed. Campinas: Átomo, 2006. 

ROCHA-FILHO, Romeu C.; SILVA, Roberto Ribeiro da. Cálculos Básicos da Química. 

São Carlos: UFSCAR, 2006. 

RUSSELL, J. B. Química Geral: volume 1. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CHRISPINO, Álvaro; FARIA, Pedro. Manual de Química Experimental. Campinas: 

Átomo, 2010. 

CONSTANTINO, Mauricio Gomes; SILVA, Gil Valdo José da; DONATE, Paulo 

Marcos. Fundamentos de Química Experimental. São Paulo: EDUSP, 2004. 

DIAS, Ayres Guimarães; COSTA, Marco Antônio da; GUIMARAES, Pedro Ivo 

Canesso. Guia prático de química orgânica: Volume 1. Rio de Janeiro: Interciência, 

2004. 



FARIAS, Robson Fernandes de. Práticas de Química Inorgânica, 3. ed.. Campinas: 

Átomo, 2010. 

HILSDORF, Jorge Wilson et al. Química Tecnológica. São Paulo: Cengage, 2003. 

LEITE, Flávio. Práticas de Química Analítica, 4. ed. Campinas: Átomo, 2010. 

MASTERTON, William L.; SLOWINSKI, Emil J. Química Geral Superior. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Interamericana, 1978. 

 
Biologia I – 80 h/a 

 
Ementa: 

Níveis da organização biológica: moléculas, células e tecidos. Origem da vida e evolução. 

Citologia: estrutura e funcionamento das células. Histologia: estrutura e funcionamento 

dos tecidos. Metabolismo celular e processos energéticos. Reprodução e 

desenvolvimento. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 

2017. 838p. 

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, Jose. Bases da Biologia Celular e Molecular. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 1986. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 7. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
AVERSI-FERREIRA, Tales Alexandre. Biologia Celular e Molecular, 2. ed. São Paulo: 

Átomo. 2010. 

FORZZA, R. C. et al. Catálogo de plantas e fungos do Brasil: volume 1. Rio de Janeiro: 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. 876p. 

FORZZA, R. C. et al. Catálogo de plantas e fungos do Brasil: volume 2. Rio de Janeiro: 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. 831p. 

LEHNINGER, Albert L. Bioquímica: volume 1: Componentes Moleculares das Células. 

2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1976. 

SOARES, José Luís. Biologia: a célula, os tecidos, embriologia, vol. 1. São Paulo: 

Scipione, 2000. 

SOUSA, Rogério Fernandes de. Avanços da Biologia Celular e da Genética Molecular. 

São Paulo: UNESP, 2009. 

UZUNIAN, Armênio; BIRNER, Ernesto. Biologia: volume único. 4. ed. São Paulo: 

Harbra, 2013. 1084p. 

 
Comunicação Escrita e Metodologia de Trabalhos Acadêmicos – 60 h/a 

Ementa: 



2º PERÍODO 

Conceitos básicos de comunicação. Teorias da Comunicação. Comunicação Formal e 

Informal, Oral e Escrita. Revisão gramatical. Comunicação empresarial e Cultura 

organizacional. Estudo dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que compõem 

o trabalho acadêmico e dos elementos componentes de apresentação física e gráfica do 

mesmo. 

 
Bibliografia Básica: 

 
MARTINS, Silveira Dileta; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental, 28. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MEJIDO, José Luiz Tejon. A Comunicação. In: ZYLBERSZTAJN, Décio; NEVES, 

Marcos Fava (Org.). Economia & Gestão de Negócios Agroalimentares. São Paulo: 

Pioneira. 2000. 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica, 2. ed. São Paulo: 

Pioneira, 1999. 

PEREIRA, Lusia Ribeiro; VIEIRA, Martha Lourenço. Fazer Pesquisa é um problema. 

Belo Horizonte: Lapis Azul, 2000. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. Barueri: 

Manole, 2003. 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Tereza Cochar. Gramática: texto, reflexão 

e uso. São Paulo: Atual, 1998. 

LYONS, Jonh. Linguagem e lingüística: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC, 1987. 

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial, 3. ed. Campinas: Alínea, 2002. 

QUEIROZ, João Eduardo Lopes. Guia de trabalhos acadêmicos. São Gotardo: CESG, 

2005. 

 
Praticagem Interdisciplinar I – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Introdução a Agronomia e Ecologia e 

Sustentabilidade. 

 
 
 

 

Legislação Ambiental, Agrária e do Agronegócio – 60 h/a 

 

Ementa: 



Direito Agrário e Agronegócio, Legislação de Terras. Principais Institutos do Direito 

Agrário. A estrutura Fundiária e a Modernização Agrária. Direito Ambiental. Preservação 

e conservação ambiental. Degradação ambiental e Poluição. Conferências Internacionais. 

Licenciamento Ambiental. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BURANELLO, Renato. Manual de Direito do Agronegócio. São Paulo: Saraiva, 2013. 

286p. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Legislação florestal e competência e licenciamento 

ambiental. São Paulo: Malheiros. 2012. 

QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Direito do 

Agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Manual de Direito Ambiental. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

BARROSO, Lucas Abreu (org.). O Direito Agrário na Constituição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. 

 
FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2013. 

GARCIA, Augusto Ribeiro. Condomínios e Consórcios Agrários. São Paulo: LTR, 

2013. 

GARCIA, Augusto Ribeiro. Manual Prático de Arrendamento e Parceria Rural. São 

Paulo: Globo, 1996. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

PAIVA, Nunziata Stefania Valenza. contratos agroindustriais de integração 

econômica vertical. Curitiba: Juruá, 2010. 

 
Cálculo – 40 h/a 

 
Ementa: 

Números. Conjuntos. Limite e Continuidade de Funções. Derivadas. Aplicações de 

Derivadas. Integrais Indefinidas. Métodos de Integração. Integrais Definidas. Aplicações 

de Integrais. Operações com matrizes e determinantes. 

 
Bibliografia Básica: 

 
STEWART, J. Cálculo: volume 1. 4. ed. Pioneira: São Paulo, 2001. 

GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo: volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2001. 

SALAS, Saturnno et al. Cálculo: volume 1. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 



Bibliografia Complementar: 

 
BOULOS, Paulo. Cálculo Diferencial e Integral: volume 1. Makron Books, São Paulo. 

1999. 

FLEMMING, D. M.; Gonçalves, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 

5. ed., Makron Books, São Paulo. 1992. 

GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Matemática Aplicada, 

10. Ed. Porto Alegre Bookman. 2006. 

HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro A. Cálculo: funções de 

várias variáveis. 2. ed. São Paulo: Atual, 1986. 

JANOS, Michel. O cálculo é belo. São Paulo: Scortecci, 2010. 

 
Desenho Técnico – 40 h/a 

 
Ementa: 

Normas aplicáveis a desenhos técnicos; desenho a mão livre; uso de instrumentos e 

equipamentos para desenho. Caligrafia e simbologia técnicas; figuras geométricas e 

concordâncias; planificação de superfícies; sistemas de projeções; desenho perspectivo; 

escalas, linhas e hachuras; vistas auxiliares, cortes e seções; contagem; leitura e 

interpretação de desenhos técnicos. Desenho assistido por computador – CAD. 

 
Bibliografia Básica: 

 
GIESECKE, Frederick E. Comunicação Gráfica Moderna. Rio de Janeiro: Bookman, 

2002. 

JANUÁRIO, Antonio Jaime. Desenho geométrico. Florianópolis: UFSC, 2010. 

SPECK, Henderson José. Manual básico de desenho técnico. 3. ed. Florianópolis: 

UFSC, 2004. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BARETA, Deives Roberto; WEBBER, Jaíne. Fundamentos de Desenho Técnico 

Mecânico. Caxias do Sul: EDUCS, 2010. 

FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. 

ed. São Paulo: Globo, 2005. 

MENEGOTTO, J. L.; ARAUJO, T. C. O desenho digital: técnica e arte. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2000. 

SCHNEIDER, W. Desenho técnico industrial. São Paulo: Hemus. 1980. 

SILVA, Julio César da et al. Desenho técnico mecânico. Florianópolis: UFSC, 2007. 

SILVA, Júlio César da; et. ali. Desenho Técnico Auxiliado pelo Solidworks. 

Florianópolis: Visual Books, 2011. 

 
Química II – 80 h/a 



Ementa: 

Propriedades dos compostos orgânicos. Diferenciação de cadeias carbônicas (alifáticas, 

aromáticas e outras). Funções orgânicas e suas nomenclaturas e aplicabilidade. Isomeria 

geométrica e óptica de compostos orgânicos. Aplicações na agricultura. 

 
Bibliografia Básica: 

 
DIAS, Ayres Guimarães; COSTA, Marco Antônio da; GUIMARAES, Pedro Ivo 

Canesso. Guia prático de química orgânica: volume 2. Rio de Janeiro: Interciência, 

2008. 

HILSDORF, Jorge Wilson et al. Química tecnológica. São Paulo: Cengage, 2003. 

MERCÊ, Ana Lúcia Ramalho. Iniciação à química analítica quantitativa não 

instrumental. Curitiba: Ibpex, 2010. 

RUSSELL, J. B. Química Geral: volume 2. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química Geral Aplicada à Engenharia. 

São Paulo: Cengage, 2009. 

CONSTANTINO, Mauricio Gomes; SILVA, Gil Valdo José da; DONATE, Paulo 

Marcos. Fundamentos de Química Experimental. São Paulo: EDUSP, 2004. 

DIAS, Ayres Guimarães; COSTA, Marco Antônio da; GUIMARAES, Pedro Ivo 

Canesso. Guia prático de química orgânica: Volume 1. Rio de Janeiro: Interciência, 

2008. 

KOTZ, J.C., TREICHEL, P. J.; WEAVER, G. Química geral e reações químicas: 

volume 1. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

LEITE, Flávio. Práticas de Química Analítica, 4. ed. Campinas: Átomo, 2010. 

PAULING, Linus. Química Geral. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988. 

RODRIGUES, José de Anchieta. Introdução as Ligações Químicas. São Carlos: 

Edufscar, 2004. 

VAITSMAN, Delmo; BITTEN, Olymar. Ensaios químicos qualitativos. Rio de Janeiro: 

Interciência, 1995. 

 
Biologia II – 80 h/a 

 
Ementa: 

Classificação dos seres vivos; comparação das estratégias de sobrevivência desenvolvidas 

pelos grupos biológicos no curso da evolução; vírus, moneras, protozoários e fungos; 

anatomia e fisiologia dos animais; anatomia e fisiologia das plantas. 

 
Bibliografia Básica: 



GARCIA, Flávio Roberto Mello. Zoologia Agrícola: manejo ecológico de pragas. 4. ed. 

Porto Alegre: Rígel, 2014. 256p. 

SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe. 

Cerrado: ecologia e flora: volume 1. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 

2008. 1279p. 

SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe. 

Cerrado: ecologia e flora: volume 2. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 

2008. 1279p. 

VIDAL, Waldomiro Nunes; VIDAL, Maria Rosária Rodrigues. Botânica – 

organografia: quadro sinóticos ilustrados de fanerógamos. 4. ed. Viçosa, MG: UFV, 

2003. 124p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
DIONÍSIO, Jair Alves et al. Guia Prático de Biologia do Solo. Curitiba: SBCS/NEPAR, 

2016. 

EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2014. 856p. 

FORZZA, R. C. et al. Catálogo de plantas e fungos do Brasil: volume 1. Rio de Janeiro: 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. 876p. 

FORZZA, R. C. et al. Catálogo de plantas e fungos do Brasil: volume 2. Rio de Janeiro: 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. 831p. 

JOLY, Aylthon Brandão. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 6. ed. São Paulo: 

Nacional, 1983. 775p. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia Celular e Molecular. 9. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

OLIVEIRA, Eurico Cabral de. Introdução à biologia vegetal. São Paulo: EDUSP, 1996. 

224p. 

SANO, Paulo Takeo. Biodiversidade Tropical. São Paulo: UNESP. 2009. 

UIEDA, Wilson; PALEARI, Lucia Maria (Org.). Flora e fauna. São Paulo: UNESP. 

2004. 238p. 

YAMADA-OGATTA, Sueli Fumie et al (Org.). Tópicos especiais em microbiologia. 

Londrina/PR: UEL/Departamento de Microbiologia, 2015. 281p. 

 
Física Aplicada à Agronomia – 40 h/a 

 
Ementa: 

Grandezas e medidas. Cinética e dinâmica de sólidos e fluidos. Termodinâmica. Óptica e 

acústica. Eletricidade e magnetismo. Energia nuclear. Aplicação na agricultura. 

 
Bibliografia Básica: 

 
TREFIL, James; HAZEN, M. Robert. Física Viva: volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

TREFIL, James; HAZEN, M. Robert. Física Viva: volume 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 



TREFIL, James; HAZEN, M. Robert. Física Viva: volume 3. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CHAVES, Alaor. Física 3. Rio de Janeiro: Reichmann& Affonso, 2001. 

NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de física básica 4: Ótica, relatividade e física 

quântica. São Paulo: Edgar Blucher, 2006. 

RESNICK, Halliday. Física IV. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 1996. 

SERWAY, Raymond A.; JEWETT JUNIOR, John W. Princípios de física: óptica e física 

moderna: volume 4. São Paulo: Cengage, 2005. 

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: volume 1: 

mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: vol. 3: física 

moderna: mecânica quântica, relatividade e a estrutura da matéria. 5. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006. 

 
Mecanização Agrícola – 40 h/a 

 
Ementa: 

Noções de mecânica agrícola, motores de combustão, lubrificação e transmissão. 

Tratores. Máquinas e implementos. Processos mecanizados: preparo do solo, semeadura, 

adubação e colheita. Impactos da mecanização. 

 
Bibliografia Básica: 

 
FRANÇA, Luis Novaes Ferreira; MATSUMURA, Amadeu Zenjiro. Mecânica Geral. 2. 

ed. São Paulo: Edgar Blucher, 2009. 

PARETO, Luis. Tecnologia mecânica. São Paulo: Hemus, 2001. 

SENAR – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL. 

Mecanização: operação de tratores agrícolas. Brasília: SENAR, 2017. 192 p. Disponível 

em: https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/177-OPERA%C3%87%C3%83O-DE- 

TRATORES.pdf. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 18. ed. São 

Paulo: Érica, 2011. 

NIEMANN, Gustav. Elementos de Máquinas: volume I. São Paulo: Edgar Blucher, 

2010. 

NIEMANN, Gustav. Elementos de Máquinas: volume II. São Paulo: Edgar Blucher, 

2009. 

SHAMES. Irving H. Dinâmica Mecânica para Engenharia: volume 2. 4. ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2003. 

http://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/177-OPERA%C3%87%C3%83O-DE-
http://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/177-OPERA%C3%87%C3%83O-DE-


3º PERÍODO 

SHAMES. Irving H. Estática Mecânica para Engenharia: volume 1. 4. ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2002. 

 
Praticagem Interdisciplinar II – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Mecanização Agrícola e Desenho Técnico. 

 

 
 

 

Legislação Empresarial, Trabalhista e Tributária – 60 h/a 

 
Ementa: 

Princípios de Direito Empresarial e Comercial, sociedades e contratos, títulos de crédito, 

empresa e sociedade. Direito do Consumidor. Princípios do Direito do Trabalho, relações 

e contratos de trabalho, saúde e medicina do trabalho. Princípios do Direito Tributário, 

tipos de tributo, competência tributária. Abertura e encerramento de empresa. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BARROS, Flávio Monteiro de. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora 

Rideel, 2011. 

FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial I. São Paulo: RT, 2008. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. São Paulo: Método, 

2010. 

PROENÇA, José Marcelo Martins. Impostos, Taxas e Contribuições como Fontes de 

Receitas da Administração Pública. IN: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, 

João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito 

Administrativo Econômico: v. 2. São Paulo: Malheiros. 2006. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ARANHA, Luiz Ricardo Gomes. Direito Tributário: apreendendo. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2001. 

CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo código civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. 

FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; SACCO NETO, Fernando. Manual de Direito do 

Consumidor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

HENTZ, Luiz Antônio Soares. Direito de Empresa no Código Civil de 2002: teoria 

geral do novo direito Comercial. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. 



KERTZMAN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário. Salvador: Juspodvm, 

2005. 

PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 6. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014. 

VALERIANO, Sebastião Saulo. Relações de Trabalho Rural. In: QUEIROZ, João 

Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Direito do Agronegócio. Belo 

Horizonte: Fórum. 2005. 

 
Extensão Rural – 40 h/a 

 
Ementa: 

Conceito e histórico. Estrutura agrária, agronegócio e agricultura familiar. Estratégias de 

transformação e de desenvolvimento da realidade rural. A extensão rural e política 

agrícola. Comunicação, difusão de inovações e novas práticas. Metodologia em extensão 

rural. Planejamento do trabalho em extensão rural. Empoderamento de comunidades 

rurais. Direitos humanos no meio rural. Relações étnico-raciais no campo. Diversidade e 

gênero no campo. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasília: MDA, 2004. 22p. 

JOHNSTON, Bruce F.; KILBY, Peter. Agricultura e transformação estrutural: 

Estratégias Econômicas de Países em Desenvolvimento. Rio de Janeiro: ZAHAR. 1977. 

PAULILLO, Luiz Fernando. Sobre o desenvolvimento da agricultura brasileira: 

concepções clássicas e recentes. IN: BATALHA, Mario Otávio (Coord.). Gestão 

agroindustrial: volume 1. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 770p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. 

São Paulo: Expressão Popular, 2012. 400p. 

AQUINO, A. M. de; ASSIS, R. L. de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma 

agricultura orgânica sustentável. Brasília – DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 

SILVA, J. O que é questão agrária. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

SOUZA FILHO Hildo Meireles de; BATALHA, Mario Otávio (Org.). Gestão integrada 

da agricultura familiar. São Carlos: EDufscar, 2005. 359p. 

VEIGA, J. E. O que é reforma agrária. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

 

 
Estatística – 80 h/a 

 
Ementa: 



Estatística descritiva, Cálculo das Probabilidades. Variáveis aleatórias. Modelos de 

distribuição de probabilidade (Discreta ou Contínuas). Noções: Amostragem, 

Distribuições, Amostras, Estimação, Testes de hipótese, Correlação e Regressão, Séries 

Temporais. Estatística aplicada à agrícola. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AZEVEDO, Paulo Roberto Medeiros de. Introdução à Estatística. 2. ed. Natal: 

EDUFRN, 2009. 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. 5. ed. Curitiba: 

IBPEX, 2010. 

LOPES, Paulo Afonso. Probabilidade e Estatística. Rio de Janeiro: Reichmann, 1999. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BUENO, Fabrício. Estatística para processos produtivos. Florianópolis: Visual Books, 

2010. 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Métodos quantitativos. 2. ed. Curitiba: Ibpex, 2011. 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2001. 

MORABITO, Reinaldo. Modelos Probabilísticos Aplicados à Engenharia de 

Produção. Ed. UFSCar, São Paulo, 2006. 

NEUFELD, J. L. Estatística aplicada à administração usando Excel. São Paulo: 

Pearson, 2006. 

SMAILES, J.; McGRANE, A. Estatística aplicada à administração com Excel. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

SPIEGEL, M. R. Probabilidade e Estatística. São Paulo: Pearson, 1978. 

 
Pedologia e Hidrologia – 80 h/a 

 
Ementa: 

Introdução à Pedologia, conceito de solo. Pedogênese. Composição, perfil, camada e 

horizontes do solo. Classificação dos solos. Degradação e conservação, uso e ocupação 

dos solos. Introdução à Hidrologia. Ciclo hidrológico. Bacias. Precipitação, infiltração e 

escoamento superficial, hidrologia subterrânea. Balanço hídrico. Poluição e conservação 

da água. 

 
Bibliografia Básica: 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Manual 

Técnico de Pedologia: guia prático de campo. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 2015. 134p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Manual 

Técnico de Pedologia: manuais técnicos em geociências. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 

2015. 430p. 



MELLO, Carlos Rogério de; SILVA, Antônio Marciano da (Coords.). Hidrologia: 

princípios e aplicações em sistemas agrícolas. Lavras: UFLA, 2013. 455p. 

OLIVEIRA, João Bertolo de. Pedologia aplicada. 4. ed. Piracicaba, SP: FEALQ, 2011. 

592p. 

RESENDE, Mauro et al (Coords.). Mineralogia de solos brasileiros: interpretação e 

aplicações. 2. ed. Lavras: UFLA, 2011. 206p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ARAUJO, A. S. F. et al (Org.). Matéria orgânica e organismos do solo. Teresina, PI: 

EDUFPI, 2008. 220p. 

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas Aplicações: fundamentos: volume 

1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988. 234p. 

KER, João Carlos et al. Pedologia: fundamentos. Viçosa: Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo, 2015. 343p. 

KLEIN, Vilson Antonio. Física do solo. 3. ed. Passo Fundo: Universidade de Passo 

Fundo, 2014. 263p. 

PERES, José Geanini. Hidráulica agrícola. São Carlos: EdUFSCar, 2015. 429p. 

SANTOS, Humberto Gonçalves dos et al. Sistema brasileiro de classificação de solos. 

3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353p. 

 
Bioquímica – 80 h/a 

 
Ementa: 

Química de biomoléculas. Aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídios e nucleotídeos, 

vitaminas e enzimas. Hormônios. Metabolismo, respiração e fermentação. Aplicações. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BETTELHEIM, Frederick A. et al. Introdução à bioquímica. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. 782p. 

BELLÉ, Luziane Potrich; SANDRI, Silvana. Bioquímica aplicada: reconhecimento e 

caracterização de biomoléculas. São Paulo: Érica, 2014. 136p. 

CISTERNAS, José Raul; MONTE Osmar; MONTOR, Wagner. Fundamentos teóricos 

e práticas em bioquímicas. São Paulo: Atheneu, 2011. 272p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CORSINO, Joaquim. Bioquímica. Campo Grande, MS: UFMS, 2009. 213 p. Disponível 

em: 

https://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/agricultura_geral/livros/LIVRO%20BI 

OQUIMICA.pdf. 

http://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/agricultura_geral/livros/LIVRO%20BI
http://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/agricultura_geral/livros/LIVRO%20BI


MARIA, Carlos Alberto Bastos de. Bioquímica básica: introdução dos hormônios, 

sangue, sistema urinário, processos digestivos e absorptivo e micronutrientes. 2. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Interciência, 2014. 304p. 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 392p. 

SANTOS, Paula; BOCK Patrícia (Org.). Manual prático de bioquímica. Porto Alegre: 

Sulina, 2012. 143p. 

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2014. 1298p. 

 

 
Informática Aplicada à Agronomia – 40 h/a 

 
Ementa: 

Informática e sociedade. Hardware e software. Comunicação e internet. Processadores de 

texto, Planilhas eletrônicas e apresentações. Aplicativos de gestão. Banco de dados. 

Noções de programação. Outras aplicações na agricultura. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CORNACHIONE JR, Edgard B. Informática. São Paulo: Atlas, 2001. 

HOLLOWAY, J. P. Introdução à programação para engenharia: resolvendo 

problemas com algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na Empresa. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALBERTIN, Alberto Luiz. Aspectos e contribuições do uso de tecnologia de 

informação. São Paulo: Atlas, 2006. 

ALMEIDA, Marcus Garcia. Fundamentos de Informática: Software e Hardware. Rio 

de Janeiro: Brasport. 1999. 

BATISTA, Emerson. Sistemas de Informação. São Paulo: Saraiva. 2006. 

CRUZ, Tadeu. Sistema de Informações Gerenciais. São Paulo: Atlas. 2007. 

GÓMEZ, Luis Alberto. Excel para engenheiros. Florianópolis: Visual Books, 2009. 

MARTINS, Danielle Dias Sant`Anna; SILVA, Alexandre Navarro da. Ferramentas 

Computacionais para Auxílio a Decisões Logísticas. Viçosa: Universidade Federal de 

Viçosa, 2009. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de Informações Gerenciais, 8. ed. 

São Paulo: Atlas, 2002. 

Praticagem Interdisciplinar III – 40 h/a 

 
Ementa: 



4º PERÍODO 

Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Pedologia e Hidrologia e Extensão Rural. 

 

 

 

 

 

Ética e Cidadania – 60 h/a 

 
Ementa: 

Ética, moral e condição humana. Cidadania e direitos humanos. Cidadania e trabalho. 

Realidade e utopia. Cidadania planetária. Ética profissional. Código de ética. Relações 

étnicorraciais no campo. História e cultura afrobrasileira e indígena e sua influência no 

meio rural. Diversidade e gênero no campo. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA. Código de Ética 

Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 

Meteorologia. 11. ed. Brasília: CONFEA, 2019. 

GUERRA, Sydney. Direitos Humanos na Ordem Jurídica Internacional e Reflexos 

na Ordem Constitucional Brasileira. São Paulo: Atlas. 2014. 

LOBATO, Fátima; SANTOS, Renato Emerson. Ações Afirmativas: políticas públicas 

contra as desigualdades raciais. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: Uma 

Introdução. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ARANHA, Maria Lúcia de. Temas de Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

ARANHA, Maria Lúcia de; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2007. 

CARNEIRO, Edison. Antologia do Negro Brasileiro. Rio de Janeiro: Agir, 2005. 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2001. 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva; 2008. 

GIRARDI, Leopoldo Justino. Filosofia: aprendendo a pensar. 17. ed. Porto Alegre: 

Sagra-Luzzatto, 2001. 

 

 
Manejo e Conservação do Solo e da Água – 80 h/a 



Ementa: 

Planejamento e gestão do uso solo. Degradação física, química e biológica do solo. 

Erosão e Sedimentação. Impactos da mecanização. Sistemas e técnicas de manejo do solo. 

Recuperação de áreas degradadas. Terraceamento. Rotação de culturas. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AZEVEDO, Izabel Christina Duarte. Análise de tensões e deformações em solos. 2. ed. 

Viçosa, MG: UFV, 2015. 334p. 

MENDONÇA, José Francisco Bezerra. Solo: Substrato da vida. 2. ed. Brasilia, DF: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2010. 129p. 

PIRES,   Fábio   Ribeiro;   SOUZA,   Caetano   Marciano. Práticas mecânicas de 

conservação do solo e da água. 3. ed. Viçosa, MG: UFV, 2013. 216p. 

SOUZA, Caetano Marciano de et al. Adubação verde e rotação de cultura. 2. ed. 

Viçosa, MG: UFV, 2013. 108p. 

TAVARES FILHO, João. Física e conservação do solo e água. Londrina: Eduel, 2013. 

256p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CASTRO, Selma Simões de; HERNANI, Luís Carlos. Solos frágeis: caracterização, 

manejo e sustentabilidade. Brasília/DF: Embrapa, 2015. 367p. 

DEBIASI, Henrique et. al. Sistemas de preparo de solo: trinta anos de pesquisas na 

Embrapa Soja. Londrina: Embrapa, 2013. 72p. 

DIAS, Nildo da Silva; BRÍGIDO, Antônio Roberto; SOUZA, Ana Claudia Medeiros 

(Org.). Manejo e conservação dos solos e da água. São Paulo: LF, 1998. 288p. 

GUERRA, Antonio José Teixeira; SILVA, Antônio Soares; BOTELHO, Rosangela 

Garrido Machado. Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 10. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2015. 340p. 

KLEIN, Vilson Antonio. Física do solo. 3. ed. Passo Fundo: Universidade de Passo 

Fundo, 2014. 263p. 

SALTON, Júlio Cesar; HERNANI, Luis Carlos; FONTES, Clarisse Zanoni. Sistema 

Plantio Direto: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília: Embrapa, 1998. 

248p. (Coleção 500 perguntas, 500 respostas) 

SANTOS, Henrique Pereira dos; et. al. Sistema de rotação de culturas. Passo Fundo: 

Embrapa. 2001. 

SANTOS, Humberto Gonçalves dos et al. Sistema brasileiro de classificação de solos. 

3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353p. 

 

 
Manejo e Gestão Ambiental – 40 h/a 

 
Ementa: 



Ecossistemas, agroecossistemas e ecossistemas urbanos. Poluição e degradação. Espécies 

exóticas e invasoras. Riscos e impactos ambientais agrícolas. Gestão de riscos e impactos. 

Conservação, preservação e proteção ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 2004. 

CARVALHO, Daniel Fonseca de; OLIVEIRA, Luiz Fernando Coutinho. Planejamento 

e manejo da água na agricultura irrigada. Viçosa, MG: UFV, 2012. 240p. 

PRUSKI, Fernando Falco. Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o 

controle da erosão hídrica. 2. ed. Viçosa, MG: UFV, 2009. 279p. 

SILVA, Euzébio Medrado da. et.al. Cerrado: Ecologia e Flora. Brasília, DF: Embrapa 

Informação Tecnológica, 2008. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BRAGA, Marcos Brandão; LIMA, Carlos Eduardo Pacheco. Reúso de água na 

agricultura. Brasília: Embrapa, 2014. 200p. 

CAZETTA, Ubiratan; HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras; ROCHA, 

João Carlos de Carvalho. Política Nacional do Meio Ambiente. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2007. 

CORRÊA, Arlene G.; ZUIN, Vânia G. (Orgs.). Química verde: fundamentos e 

aplicações. São Carlos: EdUFSCar, 2012. 

DONAIRE, Dênis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1999. 

FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Belo Horizonte: Fórum. 2013. 

FUNDAÇÃO CARGILL (Coord.). Manejo Ambiental e Restauração de Áreas 

Degradadas. São Paulo: OPA. 2007. 

GUERIN, Natalia; ISERNHAGEN, Ingo (Orgs.). Plantar, Criar e Conservar: unindo 

produtividade e meio ambiente. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2013. 

KIRCHNER, Arndt; KAUFMANN, Hans et al. Gestão da Qualidade - Segurança do 

Trabalho e Gestão Ambiental. 2. ed. São Paulo: Edgar Blucher, 2009. 

LEÃO, José Flávio Machado; LEÃO, Marcelo Machado. Conservação da Natureza. 

Piracicaba, SP: FEALQ, 2013. 

MACEDO, Ricardo Kohn de. Gestão ambiental: os instrumentos básicos para a gestão 

ambiental de território e de unidades produtivas. Rio de Janeiro: ABES, 1994. 

NAIME, Roberto. Gestão de Resíduos Sólidos. Novo Hamburgo: Feevale, 2005. 

PALERMO, Marco Antonio. Gerenciamento Ambiental Integrado. São Paulo: 

Annablume, 2006. 

PEREIRA, José Aldo Alves; BORGES, Luis Antonio Coimbra; BARBOSA, Ana 

Carolina Maioli C.; BOREM, Rosangela Alves Tristão (Coords.). Fundamentos da 

Avaliação de Impactos Ambientais com estudo de caso. Lavras: UFLA, 2014. 

RIBEIRO, Daniel Véras; MORELLI, Marcio Raymundo. Resíduos sólidos: problemas e 

oportunidade? Rio de Janeiro: Interciência. 2009. 



SEIFFERT, Mari Elizabete Benardini. ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental: 

Implantação Objetiva e Econômica. São Paulo: Atlas. 2005. 

 
Fisiologia Vegetal I – 80 h/a 

 
Ementa: 

Introdução. Células, tecidos e órgãos vegetais. Nutrição mineral e hídrica. Fotossíntese e 

respiração. Transporte de solutos. Crescimento e morfogênese. Reprodução, frutificação 

e germinação. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ALVARENGA, A.A., NERY, F.C., RODRIGUES, A.C. Experimentação em Fisiologia 

Vegetal.1 ed. Lavras, MG. UFLA, 2014. 

MARENCO, R. A., LOPES, N. F., Fisiologia vegetal: fotossíntese, respiração, relações 

hídricas e nutrição mineral. 3. ed. Voçosa: UFV, 2009. 486p. 

SCHWAMBACH, Cornélio; CARDOSO SOBRINHO, Geraldo. Fisiologia vegetal: 

introdução às características, funcionamento e estruturas das plantas e interação com a 

natureza. São Paulo: Érica, 2014. 198p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
APPEZZATO-DA-GLORIA, Beatriz; SANDRA, CARMELLO-GUERREIRO, Maria. 

Anatomia vegetal. 3. ed. Viçosa: UFV, 2013. 

KERBAUY, G.B. Fisiologia Vegetal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

LOPES, Nei Fernandes; LIMA, Maria da Graça de Souza. Fisiologia da produção. 

Viçosa, MG: UFV, 2015. 492p. 

SOUZA, Luiz Antonio de et al. Morfologia e anatomia vegetal: técnicas e práticas. 

Ponta Grossa, PR: UEPG, 2016. 194p. 

TAIZ, L. et al. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

858p. 

 
Entomologia Agrícola – 80 h/a 

 
Ementa: 

Entomologia. Técnicas e coleção entomológica. Identificação de insetos. Morfologia, 

fisiologia e ecologia de insetos. Entomologia econômica. Técnicas de controle de 

populações de insetos. Controle químico. Legislação e receituário. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CARRANO-MOREIRA, Alberto Fábio. Insetos: manual de coleta e identificação. 2. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: Technical Book, 2015. 369p. 



CARVALHO, José Passos de. Introdução à entomologia agrícola. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1986. 361p. 

NAKANO, Octavio. Entomologia econômica. Piracicaba, SP: ESALQ, 2011. 464p. 

PIETROWSKI, Venda; RHEINHEIMER, Ana Raquel. Controle Biológico de Insetos. 

Marechal Candido Rondon: Edunioeste, 2013. 78p. 

PIRES, Evaldo Martins. Controle Biológico: estudos, aplicações e métodos de criação 

de predadores asopíneos no Brasil. Viçosa, MG: UFV, 2016. 138p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BUZZI, Zundir José. Coletânea de termos técnicos de entomologia: incluindo 

filogenia, ecologia e nomenclatura zoológica. 2. ed. Curitiba, PR: UFPR, 2015. 230p. 

CHAIM, Aldemir. Manual de tecnologia e aplicação de agrotóxicos. Brasília: 

Embrapa, 2009. 

CORRÊA, Arlene G.; VIEIRA, Paulo C. (Orgs.). Produtos naturais no controle dos 

insetos. 2. ed. São Carlos: EdUFSCar, 2007. 

SILVA, Alessandra de Carvalho (Editora Técnica). Guia para o reconhecimento de 

inimigos naturais de pragas agrícolas. Brasília/DF: Embrapa, 2013. 

TRIPLEHORN, Charles A.; JOHNSON, Norman F. Estudo dos insetos. 2. ed. São 

Paulo, SP: Cengage Learning, 2015. 757p. 

VILELA, Evaldo Ferreira; ZUCCHI, Roberto Antônio. Pragas introduzidas no Brasil: 

insetos e ácaros. Piracicaba, SP: FEALQ, 2015. 908p. 

 
Climatologia e Meteorologia Agrícola – 40 h/a 

 
Ementa: 

Atmosfera, clima e tempo. Equipamentos e instrumentos meteorológicos. Estudo dos 

climas. Elementos do clima de importância agrícola (radiação solar, precipitações, seca, 

geadas, excessos hídricos, ventos). Aplicações da meteorologia e climatologia à produção 

agrícola. 

 
Bibliografia Básica: 

 
MONTEIRO, José Eduardo B. A. (Org.). Agrometeorologia dos Cultivos: O fator 

meteorológico na produção agrícola. Brasília: INMET, 2009. 

SILVA, Rosana Arruda et. al. Agrometereologia: princípios, funcionalidades e 

instrumentos de medição. São Paulo: Érica, 2015. 120p. 

STEINKE, Ercília Torres. Climatologia fácil. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 144p. 

TORRES, Fillipe Tamiozzo Pereira; Machado, Pedro José de Oliveira. Introdução à 

climatologia. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 256p. 

 
Bibliografia Complementar: 
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FLORIANI, Nicolas. Saberes e práticas de territórios agroecológicos. Ponta Grossa, 

PR: UEPG, 2011. 362p. 

LEMOS, Carlos Fernando et. al. Climatologia do índice de Haines para o Brasil. In: 

RIBEIRO, Bruno Teixeira; WENDING, Beno (Org.). Solos nos biomas brasileiros: 

sustentabilidade e mudanças climáticas. Uberlândia, MG: EDUFU, 2014. 338p. 

OLIVEIRA, Alexsandra Duarte de Oliveira et al. Mudanças climáticas e produção de 

hortaliças: projeções, impactos, estratégias adaptativas e mitigadoras. Brasília: Embrapa, 

2015. 

VIANELLO, Rubens Leite. Meteorologia básica e aplicações. 2. ed. Viçosa, MG: UFV, 

2012. 460p. 

ZAVATTINI, João Afonso; BOIN, Marcos Norberto. Climatologia Geográfica: teoria 

e prática da pesquisa. São Paulo: Alínea. 2013. 151p. 

 

 
Praticagem Interdisciplinar IV – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Manejo de Solos e Rotação de Culturas, 

Entomologia Agrícola, Climatologia e Meteorologia Agrícola. 

 
 
 

 

Biotecnologia – 40 h/a 

 
Ementa: 

Noções de biologia molecular. Principais técnicas moleculares. Recursos genéticos e 

aplicação de biotecnologia em plantas. Recursos genéticos microbianos e aplicação 

biotecnológica. Biotecnologia ambiental. Bioética e biossegurança. Biotecnologia 

aplicada à agrícola. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AQUARONE, Eugênio et al. Biotecnologia industrial. São Paulo, SP: E. Blücher, 2001. 

523p. 

CANÇADO, Geraldo Magelo de Almeida; LONDE, Luciana Nogueira. Biotecnologia 

aplicada à agropecuária. Caldas: EPAMIG, 2012. 648p. 

 
FALEIRO, F. G.; ANDRADE, S. R. M. de; REIS JUNIOR, F. B. dos. Biotecnologia: 

estado da arte e aplicações na agropecuária. Brasília: Embrapa Cerrados, 2011. 721p. 



Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/- 

/publicacao/916213/biotecnologia-estado-da-arte-e-aplicacoes-na-agropecuaria. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BORÉM, Aluízio; MIRANDA, Glauco V.; FRITSCHE-NETO, Roberto. Melhoramento 

de Plantas. 7. ed. Viçosa: UFV, 2017. 543p. 

CARPENTIERI-PÍPOLO, Valéria; GARCIA, José Eduardo. Biotecnologia na 

Agricultura: Aplicações e biossegurança. Cascavel: COODETEC, 2006. 392p. 

SILVA, Estela Fernandes e; MACAGNAN, Karine Laste; CARDOSO, Tainã Figueiredo. 

Biotecnologia: um panorama ao longo dos séculos. Iguatu: Quipá, 2021. 106 p. 

ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

SOUSA, Rogério Fernandes de. Avanços da Biologia Celular e da Genética Molecular. 

São Paulo: UNESP. 2009 

 

 
Topografia e Agrimensura – 40 h/a 

 
Ementa: 

Conceitos, finalidade e importância da topografia e da agrimensura. Equipamentos 

topográficos. Unidades de medidas. Métodos e Processos de Levantamento Topográfico. 

Cálculo de Área e de distâncias. Aplicações na agrícola. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ESPARTEL, L. Curso de Topografia. 7. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1980. 

MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS: Descrição, Fundamentos e 

Aplicações. São Paulo: Unesp, 2000. 

TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de Topografia. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BORGES, A. C. Topografia. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1992. 

COMASTRI, J. A.; TULER, J. C. Topografia: Altimetria. 3. ed. Viçosa: UFV, 2013. 

FREITAS, J. C. F.; MACHADO, M. M. M.; ALMEIDA, A. P. P. Topografia: 

fundamentos, 

teoria e prática: planimetria. Belo Horizonte: Departamento de Cartografia/IGC/UFMG, 

2000. 173 p. Disponível em: 

http://www.csr.ufmg.br/geoprocessamento/publicacoes/Apostila%20Top1.pdf. 

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA. INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA – INCRA. Norma 

Técnica para Georefenciamento de Imóveis Rurais. 3. ed. Brasília: INCRA, 2010. 

http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
http://www.csr.ufmg.br/geoprocessamento/publicacoes/Apostila%20Top1.pdf


VEIGA, L. A. K.; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. L. Fundamentos de Topografia. 

Curitiba: UFPR, 2012. 288p. Disponível em: 

http://www.cartografica.ufpr.br/docs/topo2/apos_topo.pdf. 

 

 
Gestão e Economia Rural – 60 h/a 

 
Ementa: 

Administração e gestão rural. Organizações e empresas rurais. Gestão do Agronegócio. 

Processo administrativo. Noções de custos e contabilidade rural. Fundamentos de macro 

e microeconomia. Economia Agrária. Inovações tecnológicas. Mercado de trabalho. 

Comercialização agrícola. Cadeias de produção. Estudos das principais cadeias. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo: 

Pearson, 1999. 

VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez. 

Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva, 2001. 

BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial: volume 2. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 770p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
FARIA, José Carlos. Administração: introdução ao estudo. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 

2000. 

KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao 

século XXI. São Paulo: Atlas, 1999. 

VICECONTI, Paulo E. V.; NEVES, Silvério das. Introdução à Economia. 4. ed. São 

Paulo: Frase, 2000. 

WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia. 2. ed. São Paulo: Makron 

Books, 1994. 

ZYLBERSZTAJN, Décio; NEVES, Marcos Fava (Org.). Economia e gestão dos 

negócios agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2005. 428p. 

 
Fisiologia Vegetal II – 80 h/a 

 
Ementa: 

 
Reprodução, diferenciação e produtividade. Crescimento e produtividade dos cultivos. 

Fotossíntese, respiração e produtividade. Distribuição de assimilados. Análise de 

crescimento. Limitações da produção vegetal. Biotecnologia e produtividade vegetal. 

Aplicabilidade da fisiologia vegetal na agricultura. 

http://www.cartografica.ufpr.br/docs/topo2/apos_topo.pdf


Bibliografia Básica: 

 
ALVARENGA, Amauri Alves de; NERY, Fernanda Carlota; RODRIGUES, Amanda 

Cristiane (Coords.). Experimentação em Fisiologia Vegetal. Lavras: UFLA, 2015. 

OLIVEIRA, Fernando de; SAITO, Maria Lucia. Práticas de morfologia vegetal. 2. ed. 

São Paulo, SP: Atheneu, 2016. 120p. 

SAMPAIO, Elvira Souza de. Fisiologia Vegetal: teoria e experimentos. 2. ed. Ponta 

Grossa, PR: UEPG, 2016. 166p. 

 

 
Bibliografia Complementar: 

 
LOPES, Nei Fernandes; LIMA, Maria da Graça de Souza. Fisiologia da produção. 

Viçosa, MG: UFV, 2015. 492p. 

SCHWAMBACH, Cornélio; CARDOSO SOBRINHO, Geraldo. Fisiologia vegetal: 

introdução às características, funcionamento e estruturas das plantas e interação com a 

natureza. São Paulo: Érica, 2014. 198p. 

SILVA, Antônio Alberto da; SILVA, José Francisco da. Tópicos em manejo de plantas 

daninhas. Viçosa, MG: UFV, 2013. 367p. 

SILVA, Rui Corrêa. Produção Vegetal: processo, técnicas e formas de cultivos. São 

Paulo: Érica, 2014. 120p. 

SOUZA, Luiz Antonio de et al. Morfologia e anatomia vegetal: técnicas e práticas. 

Ponta Grossa, PR: UEPG, 2016. 194p. 

 

 
Fertilidade de Solo – 80 h/a 

 
Ementa: 

Conceitos. Química e biologia do solo. Avaliação da Fertilidade do Solo. Análises de 

Solo e sua Interpretação. Macro e Micronutrientes. Matéria Orgânica. Acidez. 

Recomendações de Adubação e de Calagem. 

 
Bibliografia Básica: 

 
FURTINI NETO, A. E. et al. Fertilidade do solo. Lavras: UFLA, 2001. 252p. Disponível 

em: 

http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/11493/1/TEXTO%20ACAD%c3%8aMICO_ 

Fertilidade%20do%20solo.pdf. 

INSTITUTO DA POTASSA & FOSFATO. Manual internacional de fertilidade do 

solo. 2. ed. Piracicaba: POTAFOS, 1998. 177p. Disponível em: 

https://www.ufjf.br/baccan/files/2019/04/Manual-Internacional-de-Fertilidade-do- 

Solo.pdf. 

http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/11493/1/TEXTO%20ACAD%c3%8aMICO_
http://www.ufjf.br/baccan/files/2019/04/Manual-Internacional-de-Fertilidade-do-
http://www.ufjf.br/baccan/files/2019/04/Manual-Internacional-de-Fertilidade-do-


SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. Cerrado: Correção do Solo e Adubação. EMBRAPA 

Cerrados, 2004. 416p. Disponível em: 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
FAQUIN, V. Nutrição Mineral de Plantas. Lavras: ESAL/FAEPE, 1994. 227p. 

Disponível em: 

https://dcs.ufla.br/images/imagens_dcs/pdf/Prof_Faquin/Nutricao%20mineral%20de%2 

0plantas.pdf. 

RAIJ, B. Van. et al. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São 

Paulo, 2ed. Campinas, Instituto Agronômico & Fundação IAC, 1996 285p (Boletim 

técnico, 100) Disponível em: 

http://www.etecsaosimao.com.br/_documentos/_pdf/_apoio_ao_aluno/_livros/BOLETI 

M_100_IAC_Completo.pdf. 

RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T. G.; ALVAREZ V., V. H. Recomendações para 

o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5° Aproximação. Viçosa: 

Comissão de Fertilidade de Solo do Estado de Minas Gerais – CFSEMG, 1999. 359 p. 

SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E.; REIN, T. A. Uso de gesso agrícola nos solos dos 

cerrados. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1995. 20p. (EMBRAPA-CPAC. Circular 

Técnica, 32). Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/568533/1/cirtec32.pdf. 

SOUSA, D. M. G.; MIRANDA, L.N. de; LOBATO, E. Avaliação dos métodos de 

determinação da necessidade de calcário em solos de cerrado. Planaltina: 

EMBRAPA-CPAC, 1996. 14p. (EMBRAPA-CPAC. Circular Técnica, 27). Disponível 

em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/99082/1/cirtec-27.pdf. 

 

 

Microbiologia e Sanidade – 40 h/a 

 
Ementa: 

Conceitos de microbiologia. Vírus, bactérias e fungos. Fatores abióticos. Metabolismo e 

crescimento microbiano. Microbiologia dos alimentos e do solo. Contaminação, 

deterioração e conservação dos alimentos. Produção de alimentos por fermentação. 

Inoculação de sementes. Sanidade animal e vegetal. Legislação. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CARDOSO, Elke Jurandy Bran Nogueira; ANDREOTE, Fernando Dini. Microbiologia 

do solo. 2. ed. Piracicaba: ESALQ, 2016. 221p. Disponível em: 

https://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/Microbiologia_solo.pdf. 

CARVALHO, Irineide Teixeira de. Microbiologia básica. Recife: EDUFRPE, 2010. 108 

p. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355
http://www.etecsaosimao.com.br/_documentos/_pdf/_apoio_ao_aluno/_livros/BOLETI
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/568533/1/cirtec32.pdf
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/568533/1/cirtec32.pdf
http://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/Microbiologia_solo.pdf
http://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/Microbiologia_solo.pdf


VIEIRA, Darlene Ana de Paula; FERNANDES, Nayara Cláudia de Assunção Queiroz. 

Microbiologia geral. Inhumas: IFG, 2012. 100p. Disponível em: 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/05_microbiologia_geral.pdf. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
MOREIRA, Fátima Maria de Souza. Microbiologia e bioquímica do solo. 2 ed. Lavras: 

UFLA, 2006. 729 p. Disponível em: 

http://www.esalq.usp.br/departamentos/lso/arquivos_aula/LSO_400%20Livro%20- 

%20Microbiologia%20e%20bioquimica%20do%20solo.pdf. 

NOGUEIRA Alexandre Verzani; SILVA FILHO, Germano Nunes. Microbiologia. 

Florianópolis: Biologia/EaD/UFSC, 2015. Disponível em: 

https://uab.ufsc.br/biologia/files/2020/08/Microbiologia.pdf. 

REIS, Angela Adamski da Silva; SANTOS, Rodrigo da Silva. Microbiologia básica. 

Aparecida de Goiânia: Faculdade Alfredo Nasser, 2016. 80p. 

SILVEIRA, Adriana Parada Dias da; FREITAS, Sueli dos Santos. Microbiota do solo e 

qualidade ambiental. Campinas: Instituto Agronômico, 2007. 312 p. Disponível em: 

http://www.iac.agricultura.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/microbiota.pdf. 

YAMADA-OGATTA, Sueli Fumie et al (Org.). Tópicos especiais em microbiologia. 

Londrina/PR: UEL/Departamento de Microbiologia, 2015. 281p. 

 

 
Engenharia Econômica e Avaliação de Investimentos – 40 h/a 

 
Ementa: 

Cálculo de juros e valores equivalentes. Comparação de alternativas de investimento. 

Depreciação. Imposto de renda. Inflação. Análise custo/benefício. Riscos. Incertezas e 

sensibilidade. Substituição de equipamentos. Modelos de decisão econômica. Viabilidade 

de empreendimentos – Financeiros/Empréstimos. Leasing – Venda efetiva – Consórcio. 

 
Bibliografia Básica: 

 
EHRLICH, Pierre Jacques. Engenharia Econômica: Avaliação e Seleção de Projetos de 

Investimento. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MATHIAS, Washington Franco; Gomes, José Maria. Matemática Financeira. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

HESS, Geraldo; MARQUES, José Luiz de Moura et al. Engenharia Econômica. 8. ed. 

São Paulo: Difel, 1977. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
SHINODA, Carlos. Matemática financeira para usuários do excel. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 1998. 

LAPPONI, Juan Carlo.  Matemática Financeira. São Paulo: Lapponi, 1998. 

http://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/05_microbiologia_geral.pdf
http://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/05_microbiologia_geral.pdf
http://www.esalq.usp.br/departamentos/lso/arquivos_aula/LSO_400%20Livro%20-
http://www.iac.agricultura.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/microbiota.pdf
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LAPPONI, Juan Carlos. Excel & Cálculos Financeiros: introdução à modelagem 

financeira. São Paulo: Lapponi, 1999. 

KRUSE, Fábio. Matemática Financeira: conceitos e aplicações com o uso da HP 12C. 

3. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2007. 

NICÁCIO, Joaquim Eduardo de Moura. Matemática financeira computacional. 

Cuiabá: EdUFMT, 2007. 

 
Praticagem Interdisciplinar V – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Topografia e Agrimensura, Fisiologia 

Vegetal II e Fertilidade do Solo. 

 
 
 

 

 

Fitopatologia – 80 h/a 

 
Ementa: 

Importância e sintomas de doenças das Plantas. Conceitos, princípios identificação e 

práticas de controle de doenças das plantas 

 
Bibliografia Básica: 

 
ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. Métodos em Fitopatologia. Viçosa: UFV, 2016. 516p. 

AMORIM, L. et al. Manual de Fitopatologia: Volume 1: Princípios e conceitos. 5. ed. 

São Paulo: Agronômica Ceres, 2018. 553p. 

BERGAMIN FILHO, Armando. Manual de fitopatologia: Volume 1. Ouro Fino: 

Agronômica Ceres, 1995. 

MIZUBUTI, E. S. G.; MAFIA, L. A. Introdução à fitopatologia. Viçosa: UFV, 2013. 

(Caderno didático nº 115) 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BLUM, L. E. B.; CARES, J. E.; UESUGI, C. H. Fitopatologia: o estudo das doenças de 

plantas. Brasília: Otimismo, 2006. 265p. 

AMORIM, L. et al. Manual de Fitopatologia: Volume 2: Doenças das Plantas 

Cultivadas. 5. ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 2016. 663p. 

LOPES, C. A.; QUEZADO-SOARES, A. M. Doenças bacterianas das hortaliças: 

diagnose e controle. Brasília: EMBRAPA, 1997. 70 p. 



MEDEIROS, R. B.; FERREIRA, M. A. S. V.; DIANESE, J. C. Mecanismos de agressão 

e defesa nas interações planta-patógeno. Brasília: UnB, 2003. 290p. 

ZAMBOLIM, L. O que engenheiros agrônomos devem saber para orientar 

corretamente o uso de produtos fitossanitários. 5. ed. Viçosa: UFV, 2019. 653 p. 

 
Fundamentos de Zootecnia e Produção Animal – 40 h/a 

 
Ementa: 

Biologia dos animais de interesse zootécnico. Manejo e bem estar animal. Principais 

culturas: bovino, bubalino, ovino, caprino, avino, api e piscicultura. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BÉRTOLI, C. D. Introdução à zootecnia. Santa Catarina: Instituto Federal Catarinense, 

2008. 55p. 

FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente para aves, suínos e 

bovinos. 3. Ed. Viçosa: Aprenda fácil. 2005. 528p. 

OLIVEIRA, S. R. Zootecnia geral. Amazonas: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas, 20--. 41p. 

 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CLÓVIS, G. F.; ATAÍDE JÚNIOR, J. R. Manejo básico de caprinos e ovinos: guia do 

educador. Brasília: SEBRAE, 2009. 146p. Disponível em: 

https://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/zootecnia_geral/livros/MANEJO%20BA 

SICO%20DE%20OVINOS%20E%20CAPRINOS.pdf. 

COLS, E. L. C. Gado de corte no pantanal: 500 perguntas/500 respostas. 2. ed. Brasília: 

EMBRAPA, 2012. 272p. 

FERREIRA, A. M. et al. Gado de leite: 500 perguntas/500 respostas. 3. ed. Brasília: 

EMBRAPA, 2012. 311p. 

PINHEIRO, C.; PINHEIRO, A. (Org.). Zootecnia de precisão. Lisboa: AJAP, 2009. 

110p. 

VALLE, E. R. Boas práticas agropecuárias bovinos de corte: manual de orientações. 

Campo Grande: EMPRAPA Gado de Corte, 2011. 57p. Disponível em: 

https://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/bovinocultura/livros/BOAS%20PRATIC 

AS%20AGROPECUARIAS%20BOVINOS%20DE%20CORTE%20MANUAL%20D 

E%20ORIENTACOES.pdf. 

 
Paisagismo e Floricultura – 40 h/a 

 
Ementa: 

http://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/zootecnia_geral/livros/MANEJO%20BA
http://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/zootecnia_geral/livros/MANEJO%20BA
http://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/bovinocultura/livros/BOAS%20PRATIC
http://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/bovinocultura/livros/BOAS%20PRATIC


Conceito e histórico. Plantas ornamentais e floricultura. Composição artística e 

planejamento. Representação gráfica e memorial. Parques, praças e jardins. Arborização 

urbana e rodoviária. Plantio em vasos. Legislação aplicável. 

 
Bibliografia Básica: 

 
LIRA FILHO, J. A.. Paisagismo: princípios básicos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 167p. 

FARIA, R. T. Floricultura: as plantas ornamentais como agronegócio. Londrina: 

Mecenas, 2005. 116p. 

KAMPF, A. N.; TAKANE, R. J.; SIQUEIRA, P. T. V.de. Floricultura: Técnicas de 

preparo de substratos. Brasília: LK, 2006. 132p. 

 
BibliografiaComplementar: 

 
ALBIERI, R. C. Contribuições didáticas para o curso de agropecuária orgânica do 

colégio técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: floricultura 

orgânica em agroecossistemas. Seropédica: UFRRJ, 2005. 141p. Disponível em: 

https://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgea/files/2015/05/Ricardo-Crivano-Albieri.pdf. 

OLIVEIRA E. S. Estudos de uma cadeia produtiva da floricultura na Zona da Mata 

de Alagoas: novas perspectivas. Recife: UFPE, 2008. Disponível em: 

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/5205/1/arquivo3692_1.pdf. 

SEGOVIA, Jorge Federico Orellana. Floricultura tropical: técnicas e inovações para 

negócios sustentáveis na Amazônia. Brasília, DF: Embrapa, 2020. 211 p. Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1129363/1/CPAF-AP- 

2020-Floricultura-Tropical.pdf. 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE. Flores e plantas ornamentais no Brasil: volume 1. Brasília: Sebrae, 2015. 

44p. 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR. Plantas 

ornamentais: propagação e produção. Brasília: SENAR, 2018. 72p. 

 

 
Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo– 60 h/a 

 
Ementa: 

Conceitos e histórico. Fundamentos de economia solidária. Legislação aplicável. Gestão 

de associações e cooperativas. Vantagens, limitações e potenciais destes negócios. 

Associativismo e cooperativismo na agricultura familiar e no agronegócio. 

 
Bibliografia Básica: 

 
SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Perseu Abramo, 2003. 

128p. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1129363/1/CPAF-AP-
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1129363/1/CPAF-AP-


HADDAD, Fernando et al. Sindicato, Cooperativas e Sindicalismo. São Paulo: Perseu 

Abramo, 2003. 110p. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de gestão das cooperativas: uma 

abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Atlas. 2006. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALVES, Marco Antonio Pérez. Cooperativismo, arte & ciência: doutrina, prática e 

legislação. São Paulo: EUD, 2003. 221p. 

BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial: volume 2. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 770p. 

POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas. São Paulo: Atlas, 

2001. 

QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Direito do 

agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 

YOUNG, Lúcia Helena Briski. Sociedades cooperativas: resumo prático. 3. ed. Curitiba, 

Juruá, 2003. 

 

 
Construções Rurais – 40 h/a 

 
Ementa: 

Elaboração do projeto. Materiais utilizados nas edificações rurais. Estruturas simples, 

materiais de construção, instalações elétricas e hidráulico-sanitárias. Execução da obra. 

Acabamento. Conforto termoacústico. Saneamento básico rural. Planejamento financeiro. 

 
Bibliografia Básica: 

 
EMRICH, Eduardo Bucsan; CURI, Thayla Morandi Ridolfi de Carvalho. Construções 

rurais. Londrina:  Educacional, 2017. 206 p. 

PEREIRA, Milton Fischer. Construções Rurais. 4. ed. São Paulo: Nobel; 1989. 330p. 

SOUZA, Jorge Luiz Moretti de. Manual de construções rurais. 3. ed. Curitiba: UFPR, 

1997. 165p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BAETA, F. C.; SARTOR, V. Custo de Construções. Viçosa: UFV, 1998. 96p. 

Disponível em: https://www.ambiagro.ufv.br/wp-content/uploads/2017/10/Custos-de- 

Constru%C3%A7%C3%B5es.pdf. 

BAÊTA, Fernando da Costa. Estruturas e Edificações Rurais. Viçosa: UFV, 20--. 

252p. Disponível em: https://www.ambiagro.ufv.br/wp- 

content/uploads/2017/10/Estruturas-e-Edifica%C3%A7%C3%B5es-Rurais.pdf. 

BAÊTA, Fernando da Costa; SARTOR, Valmir. Resistência dos materiais e 

dimencionamento de estruturas para construções rurais. Viçosa: UFV, 1999. 46p. 

http://www.ambiagro.ufv.br/wp-content/uploads/2017/10/Custos-de-
http://www.ambiagro.ufv.br/wp-content/uploads/2017/10/Custos-de-
http://www.ambiagro.ufv.br/wp-
http://www.ambiagro.ufv.br/wp-


FREIRE, Wesley Jorge; BERALDO, Antônio Ludovico. Tecnologias e materiais 

alternativos de construção. Campinas: Unicamp, 2003. 

WILMER, Celso; PEREIRA, Am. Regina Ferraz. Geometria para desenho industrial. 

2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1978. 

 

 

 
Nutrição Vegetal e Adubação – 80 h/a 

 
Ementa: 

Exigências nutricionais das plantas. Minerais úteis e tóxicos. Recomendação de 

fertilizantes inorgânicos e orgânicos. Absorção  iônica radicular e foliar. Adubação, 

Calagem e gessagem. Adubação foliar. Avaliação do estado nutricional das plantas. 

 
Bibliografia Básica: 

 
FAQUIN, V. Nutrição mineral de plantas. Lavras: ESAL/FAEPE, 2005. 186p. 

Disponível em: 

https://dcs.ufla.br/images/imagens_dcs/pdf/Prof_Faquin/Nutricao%20mineral%20de%2 

0plantas.pdf. 

FAQUIN, V. Diagnose do estado nutricional das plantas. Lavras: UFLA/FAEPE, 

2002. 77p. 

http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/15097/1/TEXTO%20ACAD%C3%8AMICO_Diag 

nose%20do%20Estado%20Nutricional%20das%20Plantas.pdf. 

FURTINI NETO, A. E. et al. Fertilidade do solo. Lavras: UFLA, 2001. 252p. Disponível 

em: 

http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/11493/1/TEXTO%20ACAD%c3%8aMICO_ 

Fertilidade%20do%20solo.pdf. 

 

 
Bibliografia Complementar: 

 
FERNANDES, Manlio Silvestre; SOUZA, Sonia Regina; SANTOS, Leandro Azevedo. 

Nutrição mineral de plantas. 2. ed. Viçosa: Sociedade Brasileiro de Ciência do Solo, 

2018. 670p. 

MALAVOLTA, E. Elementos de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Ceres, 1980. 

252p. 

PENTEADO, S. R. Adubação na Agricultura Ecológica. 3. ed. Campinas/SP: Via 

Orgânica, 2008. 184p. 

RAIJ, B. Van. et al. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São 

Paulo, 2ed. Campinas, Instituto Agronômico & Fundação IAC, 1996. 285p (Boletim 

técnico, 100) Disponível em: 

http://www.etecsaosimao.com.br/_documentos/_pdf/_apoio_ao_aluno/_livros/BOLETI 

M_100_IAC_Completo.pdf. 

http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/15097/1/TEXTO%20ACAD%C3%8AMICO_Diag
http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/11493/1/TEXTO%20ACAD%c3%8aMICO_
http://www.etecsaosimao.com.br/_documentos/_pdf/_apoio_ao_aluno/_livros/BOLETI


SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. Cerrado: Correção do Solo e Adubação. EMBRAPA 

Cerrados, 2004. 416p. Disponível em: 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355. 

 

 
Culturas Agrícolas I – 60 h/a 

 
Ementa: 

Culturas de arroz, trigo, milho, sorgo, aveia e cevada. Origem, distribuição geográfica e 

situação das culturas no Mundo, no Brasil e em Minas Gerais. Botânica, clima, solo. 

Cultivares, propagação, plantio, manejo e colheita. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BORÉM, A. SCHEEREN, P. L. Trigo: do Plantio à Colheita. Viçosa: UFV, 2015. 260p. 

BORÉM, A.; PIMENTEL, L.; PARRELLA, R. Sorgo: do plantio à colheita. Viçosa: 

UFV, 2014. 275p. 

BORÉM, A.; RANGEL, P. H. N. Arroz: do Plantio à Colheita. Viçosa: UFV, 2015. 242p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
FORNASIERI FILHO, Domingos. Manual da cultura do sorgo. Jaboticabal: Funep, 

2009. 202p. 

GALVÃO, J. C. C.; BORÉM, A.; PIMENTEL, M. A. Milho: do Plantio à colheita. 2. ed. 

Viçosa, MG: Ed. UFV, 2017. 382p. 

LÂNGARO, Nadia Canali; CARVALHO, Igor Quirrenbach de (Org.). Indicações 

técnicas para a cultura da aveia. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2014. 

136p. 

RESENDE, M.; ALBUQUERQUE, P. E. P; COUTO, L. A cultura do milho irrigado. 

Brasília: EMBRAPA, 2003. 317p. 

SOSBAI - SOCIEDADE SUL-BRASILEIRA DE ARROZ IRRIGADO. Arroz irrigado: 

recomendações técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil. Santa Maria: SOSBAI, 2005. 

209p. Disponível em: https://www.sosbai.com.br/uploads/documentos/recomendacoes- 

tecnicas-da-pesquisa-para-o-sul-do-brasil_906.pdf. 

 

 
Praticagem Interdisciplinar VI – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Fundamentos de Zootecnia e Produção 

Animal, Nutrição Vegetal e Adubação e Culturas Agrícolas I. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355
http://www.sosbai.com.br/uploads/documentos/recomendacoes-


 
 

 
 

Metodologia Científica – 60 h/a 

 
Ementa: 

Filosofia da Ciência. Metodologia de pesquisa. Tipos de pesquisa. Elaboração do Plano 

do Trabalho de Graduação. Seminários. Publicação Científica. 

 
Bibliografia Básica: 

 
OLIVEIRA, Silvio Luiz. Tratado de Metodologia Científica. São Paulo: Thomson 

Learning. 2001. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

SOUZA, Antonio Carlos de; FIALHO, Francisco Antonio Pereira; OTANI, Nilo. TCC: 

métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2007. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CERVO, Amado Luiz. Metodologia Científica: para uso dos estudantes universitários. 

2º Ed. São Paulo: McGraw-Hill. 1978. 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. 3. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1964. 

206p. 

MIGUEL, Paulo A. C. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão 

de operações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

PETRUCI, Maria das Graças Ribeiro Moreira (Coord.). Introdução à Metodologia 

Cientifica: normas para elaboração e apresentação de monografias. Jaboticabal: 

Faculdade de Educação São Luiz, 2000. 125p. 

QUEIROZ, João Eduardo Lopes; AZEVEDO, Neusa Maria de. Guia de Trabalhos 

Acadêmicos. São Gotardo: CESG, 2005. 

 
Culturas Agrícolas II – 40 h/a 

 
Ementa: 

Culturas de feijão, café, ervilha e soja. Origem, distribuição geográfica e situação das 

culturas no Mundo, no Brasil e em Minas Gerais. Botânica, clima, solo. Cultivares, 

propagação, plantio, manejo e colheita. 

 
Bibliografia Básica: 

 
SEDIYAMA, Tuneo et al. Soja: do plantio à colheita. 2. ed. Viçosa: UFV, 2022. 304p. 

7º PERÍODO 



SILVA, Fabio Moreira da; ALVES, Marcelo de Carvalho. Cafeicultura de Precisão. 

Lavras: UFLA, 2013. 227p. 

CARNEIRO, José Eustáquio; PAULA JUNIOR, Trazilbo José de; BORÉM, Aluízio. 

Feijão: do plantio à colheita. Viçosa/MG: UFV, 2015. 384p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. As 

culturas da ervilha e da lentilha. Brasília: EMBRAPA, 1993. Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/100652. 

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. 

Tecnologias de produção de soja – Região Central do Brasil 2009-2010. Londrina: 

EMBRAPA, 2008. 263p. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de- 

publicacoes/-/publicacao/242861/tecnologias-de-producao-de-soja---regiao-central-do- 

brasil-2009-e-2010. 

PAS CAMPO. Manual de segurança e qualidade para a cultura da soja. Brasília, DF: 

Embrapa Transferência de Tecnologia, 2005. 69 p. 

PRIA, Maristella Dalla; SILVA, Olavo Corrêa da (Org.). Cultura do feijão: doenças e 

controle. Ponta Grossa: UEPG, 2018. 454p. Disponível em: 

https://arquivosbrasil.blob.core.windows.net/insulas/anexos/cultura-do-feijao- 

486960.pdf. 

SEDIYAMA, Tuneo. Produtividade da soja. Londrina: Mecenas, 2016. 310p. 

 

 
Planejamento e Controle da Produção Agrícola – 40 h/a 

 
Ementa: 

Paradigmas de produção. Sistemas de produção. Gestão de materiais, consumo e estoque. 

Gestão da produção agrícola. Conceito e importância da logística. Marketing e logística. 

Sub-sistemas logísticos. Canais de distribuição. Gestão da cadeia de suprimentos. Cadeias 

agrícolas. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial: volume 1. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 419p. 

FERNANDES, Flavio Cesar Faria; GODINHO FILHO, Moacir. Planejamento e 

controle da produção: dos fundamentos ao essencial. São Paulo: Atlas, 2010. 

LUSTOSA, Leonardo Junqueira et al. Planejamento e controle da produção (PCP). 

Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

 
Bibliografia Complementar: 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/100652
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/100652
http://www.embrapa.br/busca-de-
http://www.embrapa.br/busca-de-


BATALHA, Mario Otávio (Coord). Gestão do Agronegócio: textos selecionados. São 

Carlos: EdUFSCar, 2005. 

BERTALIA, Paulo Roberto. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 

São Paulo: Saraiva, 2006. 

BOZUTTI, Daniel Fernando et al. Logística: visão global e picking. São Carlos: 

Edufscar, 2010. 

NEVES, Marcos Fava, CASTRO, Luciano Thomé (Org.). Marketing e estratégia em 

agronegócios e alimentos. São Paulo: Atlas, 2003. 365p. 

ZILBOVICIUS, Mauro. Modelos para a produção, produção de modelos: gênese, 

lógica e difusão do modelo japonês de organização da produção. São Paulo: FAPESP, 

2009. 

 

 
Genética e Melhoramento – 80 h/a 

 
Ementa: 

Fundamentos de genética. Engenharia genética e biotecnologia. Evolução e reprodução 

das espécies cultivadas. Variabilidade genética e sua conservação. Melhoramento de 

espécies. Melhoramento visando resistência e produtividade. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AMABILE, Renato Fernando; VILELA, Michelle Souza.; PEIXOTO José Ricardo. 

Melhoramento de plantas: variabilidade genética, ferramentas e mercado. Brasília, DF: 

Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, 2018. 100p 

RAMALHO, Magno Antonio Patto et al. Genética na agropecuária. 3. ed. Lavras: 

UFLA, 2004. 566p. Disponível em: 

https://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/agricultura_geral/livros/GENETICA%2 

0NA%20AGROPECUARIA.pdf. 

VENTURIERI, Giorgini Augusto; ROSA Vivian Leyser da. Genética clássica. 

Florianópolis: UFSC, 2010. 116p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BITNER-MATHÉ, Blanche Christine; MATTA, Bruna Palma; MORENO, Patrick 

Goltsman. Genética básica: volume 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. 

220p. 

BORÉM, Aluízio; MIRANDA, Glauco V.; FRITSCHE-NETO, Roberto. Melhoramento 

de Plantas. 7. ed. Viçosa: UFV, 2017. 543p. 

FERREIRA, Walter Barbosa.; PERSUHN, Darlene Camati. Ensinando genética 

mendeliana: uma abordagem na perspectiva didático-investigativa. João Pessoa: UFPB, 

2020. Disponível em: 

http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/download/723/859/ 

6744-1?inline=1. 

http://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/agricultura_geral/livros/GENETICA%252
http://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/agricultura_geral/livros/GENETICA%252
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/download/723/859/


SILVA NETO, Benedito Rodrigues da. Conceitos básicos da genética. Ponta Grossa: 

Atena, 2019. 250p. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/wp- 

content/uploads/2019/06/Ebook-Conceitos-Basicos-da-Genetica.pdf. 

SOUSA, Rogério Fernandes de. Avanços da Biologia Celular e da Genética Molecular. 

São Paulo: UNESP. 2009. 

 

 
Manejo e Produção Florestal – 40 h/a 

 
Ementa: 

Crescimento de árvores e florestas. Manejo sustentado, uso múltiplo e produção florestal. 

Classificação de sítio. Produção florestal e regulação da produção florestal. Planejamento 

do manejo florestal. Restauração florestal. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ARAUJO, H. J. B. et al. Manejo florestal sustentável na pequena propriedade. Rio 

Branco: EMBRAPA ACRE, 2002. 35p. 

FIGUEIREDO, E. O.; BRAZ, E. M.; OLIVEIRA, M. V. N. Manejo de precisão em 

florestas tropicais: modelo digital de exploração florestal. 2. ed. Rio Branco: Embrapa, 

2008. 187p. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/- 

/publicacao/501879/manejo-de-precisao-em-florestas-tropicais-modelo-digital-de- 

exploracao-florestal. 

ZANETTI, E. Certificação e manejo de florestas nativas brasileiras. Curitiba: Juruá, 

2007. 376p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
AMARAL, P.; AMARAL NETO, M. Manejo florestal comunitário: Processos e 

aprendizagens na Amazônia brasileira e na América Latina. Belém: IEB/IMAZON, 2005. 

84p. Disponível em: 

https://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/images/abook/pdf/2sem2015/setembro/S 

et.15.26.pdf. 

BRANCALION, Pedro Henrique S.; GANDOLFI, Sergius; RODRIGUES, Ricardo 

Ribeiro. Restauração Florestal. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 431p. 

HIGMAN, Sophie et al. Manual do Manejo Florestal Sustentável. Viçosa: UFV, 2015. 

398p. 

MACHADO, Carlos Cardoso. Colheita Florestal. 3. ed. Viçosa: UFV, 2014. 543p. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Legislação Florestal e Competência e 

Licenciamento Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 

 
Hidráulica Agrícola – 40 h/a 

http://www.atenaeditora.com.br/wp-
http://www.atenaeditora.com.br/wp-
http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/images/abook/pdf/2sem2015/setembro/S
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/images/abook/pdf/2sem2015/setembro/S


Ementa: 

Propriedades físicas dos líquidos. Hidrostática e Hidrodinâmica. Escoamento em 

condutos Forçados. Captação e Elevação de água (Bombas Centrífugas e Carneiro 

Hidráulico). Escoamento em Condutos Livres (Canais) e Hidrometria (Medição de 

vazão). 

 
Bibliografia Básica: 

 
BERNARDO, S. et al. Manual de Irrigação. 9. ed. Viçosa: UFV, 2019. 545p. 

MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L.F. Irrigação: princípios e 

métodos. 3. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2009. 355p. 

TESTEZLAF, R. Irrigação: métodos, sistemas e aplicações. Campinas: UNICAMP, 

2017. 215p. Disponível em: 

https://www2.feis.unesp.br/irrigacao/pdf/testezlaf_irrigacao_metodos_sistemas_aplicac 

oes_2017.pdf. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 
ALBUQUERQUE, P. E. P.; DURÃES, F. O. M. Uso e manejo de irrigação. Brasília: 

Embrapa informação tecnológica, 2008. 528p. 

CARVALHO, Daniel Fonseca de; OLIVEIRA, Luiz Fernando Coutinho. Planejamento 

e manejo da água na agricultura irrigada. Viçosa, MG: UFV, 2012. 240p. 

CRUCIANE, Decio Eugenio. A drenagem na agricultura. São Paulo: Nobel, 1980. 

333p. 

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA Sistemas 

e manejo de irrigação de baixo custo para agricultura familiar. Disponível em: 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1005748/sistemas-e- 

manejo-de-irrigacao-de-baixo-custo-para-agricultura-familiar. 

FRIZZONE, José Antônio et al. Irrigação por aspersão: sistema pivô central. Maringá, 

PR: EDUEM, 2018. 353 p. 

 
Fruticultura – 40 h/a 

 
Ementa: 

Culturas de plantas frutíferas. Origem, distribuição geográfica e situação das culturas no 

Mundo, no Brasil e em Minas Gerais. Botânica, clima, solo. Cultivares, propagação, 

plantio, manejo e colheita. 

 
Bibliografia Básica: 

 
GOMES, Pimentel. Fruticultura Brasileira. 11. ed. São Paulo: Nobel, 1986. 446p. 

http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1005748/sistemas-e-
http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1005748/sistemas-e-


ROCHA, Elder Manoel de Moura; DRUMOND, Marcos Antônio (Org.). Fruticultura 

Irrigada: O produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília: Embrapa, 2011. 274 p. 

(Coleção 500 Perguntas 500 Respostas) 

NELLO, José Carlos; NACHTIGAL, Jair Costa; KERSTEN, Elio. Fruticultura: 

fundamentos e práticas. Pelotas: UFPEL, 2008. 183p. Disponível em: 

https://wp.ufpel.edu.br/fruticultura/files/2017/05/Livro-de-Fruticultura-Geral.pdf. 

 
Bibliografia Complementar: 

 

 
CESAR, H. P. Manual prático do enxertador. 14. ed. São Paulo: Nobel, 1986. 158p. 

DONADIO, L. C.; MÔRO, F. V.; SERVIDONE, A. A. Frutas Brasileiras. 2. ed. 

Jaboticabal: FUNEP, 2002. 248p. 

KOLLER, Otto Carlos (Org). Citricultura. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2006. 396p. 

SILVA, D. B. et al. Frutas do cerrado. Brasília: Embrapa, 2001. 178p. 

SOUSA, J. S. I. Poda das plantas frutíferas. 6. ed. São Paulo: Nobel, 1976. 224p. 

 

 
Manejo, Pós-Colheita e Processamento de Alimentos – 40 h/a 

 
Ementa: 

Cuidados de pré e pós-colheita. Colheita de frutas e grãos. Transporte, armazenagem e 

refrigeração. Controle do desperdício. Transporte. Préprocessamento. Processos 

produtivos de derivados de produtos vegetais e animais. Instalações industriais, 

estocagem e embalagem. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CECCHI, Heloisa Máscia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 

2. ed. Campinas: Unicamp, 2009. 207p. 

LIMA, Urgel de Almeida. Matérias-primas dos alimentos. São Paulo: Blucher, 2010. 

402p. 

FINGER, F. L., VIEIRA, G. Controle da perda pós-colheita de água em produtos 

hortícolas. Viçosa: UFV, 1997. 29p. (Cadernos didáticos, 19) 

 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CORTEZ, L. A. B., HONÓRIO, S. L., MORETTI, C. L. Resfriamento de frutas e 

hortaliças. Brasília: EMBRAPA, 2002. 428p. 

FERREIRA, Marcos David. Tecnologias pós-colheita em frutas e hortaliças. São 

Carlos: Embrapa Instrumentação, 2011. 288p. Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207752/1/Livro-curso-pos- 

colheita-final-2011.pdf. 
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LUENGO, R. F. A.; CALBO, A. G. Pós-colheita de hortaliças: o produtor pergunta, a 

Embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2011. 251p. 

(Coleção 500 perguntas, 500 respostas). Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/921546/1/500perguntasp 

oscolheitahortalicas.pdf. 

OETTERER, M.; D'ARCE, M. A. B. R.; SPOTO, M. H. F. Fundamentos de ciência e 

tecnologia de alimentos. Piracicaba: Manole, 2006. 612p. 

ORDÓNEZ, J. A. P. et al. Tecnologia de Alimentos: componentes dos alimentos e 

processos: volume 1. São Paulo: Artmed, 2005. 294p. 

 

 
Praticagem Interdisciplinar VII – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Culturas Agrícolas II, Manejo e Produção 

Florestal Fruticultura e Hidráulica Agrícola. 

 

 

 
 

 

 

Agroecologia e Agricultura Orgânica – 40 h/a 

 
Ementa: 

Agroecologia e ecossistemas agrícolas. Sustentabilidade socioambiental e econômica de 

agroecossistemas. Sistemas alternativos de produção agrícola. Teoria da trofobiose. 

Adubação verde e rotação de culturas. Certificação de produtos orgânicos, legislação e 

mercado. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AQUINO, A. M. de; ASSIS, R. L. de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma 

agricultura orgânica sustentável. Brasília – DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 

Disponível em: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID- 

Sim092KU5R.pdf. 

PENTEADO, S. R. Manual prático de agricultura orgânica: fundamentos e técnicas. 

3. ed. Campinas: FUNDAG, 2010. 234p. 

PRIMAVESI, Ana. Manual do solo vivo: solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. 2. 

ed. São Paulo: Expressão Popular, 2016. 205p. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/921546/1/500perguntasp
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/921546/1/500perguntasp
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID-
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID-


Bibliografia Complementar: 

 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. 

São Paulo: Expressão Popular, 2012. 400p. 

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia: alguns conceitos e princípios. 

Brasília: MDA/SAF/DATER–IICA, 2004. 24p. Disponível em: 

https://www.fca.unesp.br/Home/Extensao/GrupoTimbo/Agroecologia- 

Conceitoseprincipios.pdf. 

CHABOUSSOU, F. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos: a teoria da trofobiose. 

São Paulo: Expressão Popular, 2006. 253p. 

PENTEADO, S. R. Adubação na Agricultura Ecológica. 3. ed. Campinas/SP: Via 

Orgânica, 2008. 184p. 

PENTEADO, S. R. Defensivos alternativos e naturais: para uma agricultura saudável. 

Campinas: Via Verde Agroecologia, 2020. 184p. 

 

 
Irrigação e Drenagem – 80 h/a 

 
Ementa: 

Conceito, histórico e importância da irrigação e drenagem. Água, solo e infiltração. 

Métodos de irrigação. Avaliação dos sistemas de irrigação. Métodos de drenagem. 

Manejo de irrigação e drenagem. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BERNARDO, S. et al. Manual de Irrigação. 9. ed. Viçosa: UFV, 2019. 545p. 

MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L.F. Irrigação: princípios e 

métodos. 3. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2009. 355p. 

TESTEZLAF, R. Irrigação: métodos, sistemas e aplicações. Campinas: UNICAMP, 

2017. 215p. Disponível em: 

https://www2.feis.unesp.br/irrigacao/pdf/testezlaf_irrigacao_metodos_sistemas_aplicac 

oes_2017.pdf. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 
ALBUQUERQUE, P. E. P.; DURÃES, F. O. M. Uso e manejo de irrigação. Brasília: 

Embrapa informação tecnológica, 2008. 528p. 

CARVALHO, Daniel Fonseca de; OLIVEIRA, Luiz Fernando Coutinho. Planejamento 

e manejo da água na agricultura irrigada. Viçosa, MG: UFV, 2012. 240p. 

CRUCIANE, Decio Eugenio. A drenagem na agricultura. São Paulo: Nobel, 1980. 

333p. 

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA Sistemas 

e manejo de irrigação de baixo custo para agricultura familiar. Disponível em: 

http://www.fca.unesp.br/Home/Extensao/GrupoTimbo/Agroecologia-
http://www.fca.unesp.br/Home/Extensao/GrupoTimbo/Agroecologia-


https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1005748/sistemas-e- 

manejo-de-irrigacao-de-baixo-custo-para-agricultura-familiar. 

FRIZZONE, José Antônio et al. Irrigação por aspersão: sistema pivô central. Maringá, 

PR: EDUEM, 2018. 353 p. 

 
Tecnologia, Produção e Fisiologia de Sementes – 80 h/a 

 
Ementa: 

Importância, formação e desenvolvimento de sementes. Composição química das 

sementes, suas reservas e suas relações com a quantidade de água. Dormência, 

germinação e deterioração das sementes. Vigor, desempenho e potencial fisiológico das 

sementes. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. Regras para análise de Sementes. 

Brasília: Ministério da Agricultura, 2009. 398p. Disponível em: 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos- 

publicacoes-insumos/2946_regras_analise sementes.pdf. 

CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 

Jaboticabal: FUNEP, 2012. 

ADEMIR, Assis Henning. Patologia e tratamento de sementes: noções gerais. 

Londrina: EMBRAPA, 2005. 52p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALMEIDA, Fábio Afonso de. O melhoramento vegetal e a produção de sementes na 

Embrapa: desafios do futuro. Brasília: Embrapa, 1997. 358p. 

BARROS, Alberto Sérgio (Coord.). Produção de sementes em pequenas 

propriedades. 2. ed. Londrina: IAPAR, 2007. 98 p. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 

Guia de inspeção de campos para produção de sementes. 

3. ed. Brasília: Mapa/ACS, 2011. 41p. Disponível em: 

https://www.agrolink.com.br/downloads/GUIA%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O 

%20DE%20CAMPOS%20DE%20SEMENTES.pdf. 

NASCIMENTO, Warley Marcos (Ed.). Tecnologia de sementes de hortaliças. Brasília: 

Embrapa Hortaliças, 2009. Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/913488/1/TECNOLOGI 

A-DE-PRODUCAO-DE-SEMENTES-DE-HORTALICAS.pdf. 

PESKE, Silmar Teichert; LUCCA FILHO, Orlando Antonio; BARROS, Antônio Carlos 

Souza Albuquerque. Sementes: fundamentos científicos e tecnológicos. 2. ed. 

Pelotas: UFPel, 2006. 470p. Disponível em: 

http://gsem.weebly.com/uploads/9/3/5/1/9351412/sementes_- 

http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1005748/sistemas-e-
http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1005748/sistemas-e-
http://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-
http://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-
http://www.agrolink.com.br/downloads/GUIA%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O
http://www.agrolink.com.br/downloads/GUIA%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/913488/1/TECNOLOGI
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/913488/1/TECNOLOGI
http://gsem.weebly.com/uploads/9/3/5/1/9351412/sementes_-


_fundamentos_cient%C3%ADficos_e_tecnol%C3%B3gicos_-_silmar_peske_- 

_2%C2%AA_ed.pdf. 

 

 
Manejo e Controle de Pragas – 80 h/a 

 
Ementa: 

Conceito. Identificação dos principais grupos de pragas. Controle biológico. Controle 

Cultural. Controle por comportamento. Controle mecânico, físico, genético e químico. 

Interação praga-planta. Resistência de Plantas. Legislação. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BALDIN, E. L. L.; VENDRAMIM, J. D.; LOURENÇÃO, A. L. Resistência de plantas 

a insetos: fundamentos e aplicações. Piracicaba: FEALQ, 2019. 493 p. 

GARCIA, Flávio Roberto Mello. Zoologia Agrícola: manejo ecológico de pragas. 4. ed. 

Porto Alegre: Rígel, 2014. 256p. 

PIRES, Evaldo Martins. Controle Biológico: estudos, aplicações e métodos de criação 

de predadores asopíneos no Brasil. Viçosa, MG: UFV, 2016. 138p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CROCOMO, B. W. Manejo integrado de pragas. São Paulo: CETESB, 1990. 358p. 

PARRA, J. R. P. et al. Controle biológico no Brasil: com parasitoides e predadores na 

agricultura brasileira. Piracicaba: FEALQ, 2021. 592p. 

PIETROWSKI, Venda; RHEINHEIMER, Ana Raquel. Controle Biológico de Insetos. 

Marechal Candido Rondon: Edunioeste, 2013. 78p. 

SILVA JUNIOR, D. F. Legislação Federal: agrotóxicos e afins. Piracicaba: FEALQ, 

2008. 440p. 

SILVA, Antônio Alberto da; SILVA, José Francisco da. Tópicos em manejo de plantas 

daninhas. Viçosa, MG: UFV, 2013. 367p. 

 

 
Culturas Agrícolas III – 40 h/a 

 
Ementa: 

Culturas de batata, cebola, cenoura, beterraba. Origem, distribuição geográfica e situação 

das culturas no Mundo, no Brasil e em Minas Gerais. Botânica, clima, solo. Cultivares, 

propagação, plantio, manejo e colheita. 

 
Bibliografia Básica: 

 
FILGUEIRA, Fernando Antônio Reis. Solanáceas: agrotecnologia moderna na produção 

de tomate, batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. Lavras/MG: UFLA, 2003. 333p. 



FONTES, P. C. R.; NICK, Carlos. Olericultura: teoria e prática. Viçosa: UFV, 2021. 

614p. 

VIEIRA, Jairo Vidal; PESSOA, Homero B. S. V.; MAKISHIMA, Nozomu. A cultura 

da cenoura. Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia, 1999. 

78p. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162021/1/A- 

cultura-da-cenoura.pdf. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
COSTA, Nivaldo Duarte; ANDREOTTI, Carlos M. A cultura da cebola. Brasília: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2002. 109p. Disponível em: 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/108708. 

PAULA JÚNIOR, T. J.; VENZON, M. 101 Culturas: manual de tecnologias agrícolas. 

2. ed. Belo Horizonte: EPAMIG, 2007. 920p. 

PEREIRA JÚNIOR, T.J.; DANIELS, J. O cultivo da batata na região sul do Brasil. 

Brasília: EMBRAPA, 2004. 576p. 

SOUZA, Rovilson José de; ASSIS, Rodrigo Pereira de; ARAÚJO, César de (Org.). 

Cultura da cebola: tecnologias de produção e comercialização. Lavras: UFLA, 2015. 

370p. 

ZAMBOLIM, L.; VALE, F. X. R. do; COSTA, H. Controle integrado das doenças de 

hortaliças. Viçosa: UFV, 1997. 122p. 

 

 
Sociologia e Desenvolvimento Rural – 60 h/a 

 
Ementa: 

Conceitos básicos de Sociologia. Autores clássicos. Sociologia Rural. Estrutura agrária 

brasileira. Modernização e globalização agrícola. Agricultura familiar. Movimentos 

sociais no campo. Sociologia do desenvolvimento. Desenvolvimento rural. Direitos 

humanos no meio rural. Relações étnico raciais no campo. História e cultura afro- 

brasileira e indígena e sua influência no meio rural. Diversidade e gênero no campo. 

 
Bibliografia Básica: 

 
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 

introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 331p. 

MARTINS, José de Souza Martins. O poder do atraso: ensaios de sociologia da história 

lenta. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.174p. 

WHITAKER, Dulce. Sociologia Rural. Presidente Venceslau: Letras a Margem, 2002. 

256p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
DEMO, Pedro. Sociologia: uma introdução crítica. São Paulo: Atlas, 1995. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/108708
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DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. 16. ed. São Paulo: Companhia 

Nacional, 2001. 

HANNIGAN, J. Socologia Ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009. 270p. 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de produção capitalista, agricultura e 

reforma agrária. São Paulo: FFLCH, 2007. 185p. Disponível em: 

https://gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/modo_capitalista.pdf. 

WEBER, Max. Ensaios de sociologia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

 
Praticagem Interdisciplinar VIII – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Manejo e Controle de Pragas, Culturas 

Agrícolas III e Irrigação e Drenagem. 

 

 
 

 

Produção Agrícola no Cerrado I – 40 h/a 

 
Ementa: 

Ecologia do bioma cerrado. Clima e solo no cerrado. Manejo e correção do solo. 

Irrigação. Importância e impacto da agropecuária no cerrado. Produção agrícola no 

cerrado. Agroecologia no cerrado. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AGUIAR, L. M. de S.; CAMARGO, A. J. A. de. Cerrado: ecologia e caracterização. 

Planaltina, DF: Embrapa, 2004. 249 p. 

CARVALHO, A. M. de; AMABILE, R. F. Cerrado: adubação verde. Planaltina, DF: 

Embrapa Cerrados, 2006. 369 p. 

MEDEIROS, J. C. et al. Manejo de sistemas agrícolas no cerrado. Curitiba: CRV, 

2020. 554 p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
RAIJ, B. Van et al. Análise química para avaliação de solos tropicais. Campinas: 

Instituto Agronômico, 2001. 300p. Disponível em: 

https://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/Raij_et_al_2001_Metod_Anal_IAC.pdf 

. 

http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/Raij_et_al_2001_Metod_Anal_IAC.pdf
http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/Raij_et_al_2001_Metod_Anal_IAC.pdf


SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe. 

Cerrado: ecologia e flora: volume 1. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 

2008. 1279p. 

SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe. 

Cerrado: ecologia e flora: volume 2. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 

2008. 1279p. 

SANTOS, Humberto Gonçalves dos et al. Sistema brasileiro de classificação de solos. 

3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353p. 

SOUSA, D. M. G. de; VILELA, L.; MARTHA JUNIOR, G. B. Cerrado: e corretivos e 

fertilizantes em pastagens. Planaltina DF: Embrapa Cerrados, 2007. 224 p Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113533. 

SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. Cerrado: Correção do Solo e Adubação. EMBRAPA 

Cerrados, 2004. 416p. Disponível em: 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355. 

 
Culturas Agrícolas IV – 40 h/a 

 
Ementa: 

Culturas de hortaliças e folhosas. Origem, distribuição geográfica e situação das culturas 

no Mundo, no Brasil e em Minas Gerais. Botânica, clima, solo. Cultivares, propagação, 

plantio, manejo e colheita. 

 
Bibliografia Básica: 

 
FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis. Solanáceas: agrotecnologia moderna na produção 

de tomate, batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. Lavras/MG: UFLA, 2003. 

FONTES, P. C. R.; NICK, Carlos. Olericultura: teoria e prática. Viçosa: UFV, 2021. 

614p. 

ANDRIOLO, Jerônimo Luiz. Olericultura Geral. 3. Ed. Santa Maria: UFSM, 2017. 96p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALBERONI, R. B. Hidroponia: como instalar e manejar os plantios de hortaliças 

dispensando o uso do solo. São Paulo: Nobel, 1998. 102p. 

DOUGLAS, J. S. Hidroponia: cultura sem terra. São Paulo: Nobel, 2010. 144p 

HENZ, Gilmar Paulo; ALCÂNTARA, Flávia Aparecida; RESENDE, Francisco Vilela 

(Org.). Produção orgânica de hortaliças: o produtor pergunta, a Embrapa responde. 

Brasília: Embrapa, 2007. 308 p. (Coleção 500 perguntas 500 respostas) 

GUEDES, Ítalo M. R. (Org.). Mudanças climáticas globais e a produção de hortaliças. 

Brasília: Embrapa, 2009. 132 p. 

ZAMBOLIM, L.; VALE, F. X. R. do; COSTA, H. Controle integrado das doenças de 

hortaliças. Viçosa: UFV, 1997. 122p. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113533
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113533
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355


Noções de Saúde e Segurança do Trabalho – 60 h/a 

 
Ementa: 

Conceito e histórico. Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho. Saúde e trabalho. 

Ergonomia e segurança. Legislação e normas. Prevenção e intervenção em processos de 

adoecimento do trabalhador. Saúde e Segurança no campo. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AYRES, Dennis de Oliveira; CORRÊA, José Aldo Peixoto. Manual de prevenção de 

acidentes do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 258p. 

DUL, JAN; WEERDMEESTER, BERNARD. Ergonomia prática. 2. ed. São Paulo: 

Blucher, 2004. 137p. 

SCOPINHO, Rosemeire Aparecida. Vigiando a vigilância: saúde e segurança no 

trabalho em tempos de qualidade total. São Paulo: Annablume, 2003. 283p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ABRAHÃO, Júlia et al. Introdução à ergonomia: da teoria à prática. São Paulo: 

Blucher, 2009. 240p. 

GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a pratica da 

ergonomia. São Paulo: Edgar Blucher, 2001. 200p. 

GONÇALVES, Edwar Abreu. GONÇALVES, José Alberto de Abreu. Segurança e 

Saúde no Trabalho em 2000 Perguntas e Respostas. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. 

IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 465p. 

PAOLESCHI, Bruno. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de acidentes: guia 

prático de segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 2009. 128p. 

 

 
Biologia e Controle de Plantas Daninhas – 80 h/a 

 
Ementa: 

Biologia de plantas daninhas: principais espécies, prejuízos, benefícios. Forma de 

dispersão, dormência, germinação e alelopatia; Aspectos fisiológicos da competição entre 

plantas daninhas e culturas; Métodos de controle de plantas daninhas; Herbicidas: 

classificação e mecanismos de ação, formulações, absorção e translocação. Metabolismo 

nas plantas e seletividade. Interação herbicida ambiente; Resistência de plantas daninhas 

a herbicidas: causas de seu aparecimento, identificação e manejo em condições de campo; 

Tecnologia para aplicação de herbicidas. Recomendações técnicas para manejo de plantas 

daninhas em áreas agrícolas e não agrícolas. 

 
Bibliografia Básica: 



LORENZI, H. (Coord.). Manual de identificação e controle de plantas daninhas: 

Plantio direto e convencional. 7. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2014. 341p. 

MONQUEIRO, P. A. (Org.). Aspectos da biologia e manejo das plantas daninhas. 

São Carlos: PiMa, 2014. 430p. 

OLIVEIRA, Maurílio Fernandes de; BRIGHENTI, Alexandre Magno. Controle de 

plantas daninhas: métodos físico, mecânico, cultural, biológico e alelopatia. Brasília: 

Embrapa, 2018. 198p. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/- 

/publicacao/1103281/controle-de-plantas-daninhas-metodos-fisico-mecanico-cultural- 

biologico-e-alelopatia. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
MENDES, K. F. Atualidades no manejo de plantas daninhas em hortaliças fruto. 

Curitiba: Brazil Publishing, 2021. v. 1. 296 p. 

MENDES, K. F. Atualidades no manejo de plantas daninhas em hortaliças 

tuberosas. Curitiba: Brazil Publishing, 2021. v. 1. 254 p. 

MENDES, K. F. Atualidades no manejo de plantas daninhas em hortaliças 

herbáceas. Curitiba: Brazil Publishing, 2021. v. 1. 160 p. 

SILVA, Antônio Alberto da; SILVA, José Francisco da. Tópicos em manejo de plantas 

daninhas. Viçosa, MG: UFV, 2013. 367p. 

ZAMBOLIM, L. O que engenheiros agrônomos devem saber para orientar 

corretamente o uso de produtos fitossanitários. 5. ed. Viçosa: UFV, 2019. 653 p. 

 

 
Análises de Solo e Foliar – 40 h/a 

 
Ementa: 

Importância da análise do solo e foliar. Análises químicas e físico-químicas do solo. 

Formas totais e solúveis na análise de plantas. Análise biológica do solo. Métodos de 

amostragem e análise. Vantagens e limitações dos métodos. Interpretação dos resultados 

de análise de solo e foliar. 

 
Bibliografia Básica: 

 
FAQUIN, V. Nutrição Mineral de Plantas. Lavras: ESAL/FAEPE, 1994. 227p. 

Disponível em: 

https://dcs.ufla.br/images/imagens_dcs/pdf/Prof_Faquin/Nutricao%20mineral%20de%2 

0plantas.pdf. 

FURTINI NETO, A. E. et al. Fertilidade do solo. Lavras: UFLA, 2001. 252p. Disponível 

em: 

http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/11493/1/TEXTO%20ACAD%c3%8aMICO_ 

Fertilidade%20do%20solo.pdf. 

PREZOTTI, L.C.; GUARÇONI, A. Guia de interpretação de análise de solo e foliar. 

Vitória: Incaper, 2013. 104 p. 

http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/11493/1/TEXTO%20ACAD%c3%8aMICO_


BibliografiaComplementar: 

 
MALAVOLTA, E. Elementos de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Ceres, 1980. 

252p. 

MENEGHETTI, Adriana Maria. Manual de procedimentos de amostragem e análise 

química de plantas, solo e fertilizantes. Curitiba: EDUTFPR, 2018. 252 p. Disponível 

em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4071. 

RAIJ, B. Van. et al. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São 

Paulo, 2ed. Campinas, Instituto Agronômico & Fundação IAC, 1996 285p (Boletim 

técnico, 100) Disponível em: 

http://www.etecsaosimao.com.br/_documentos/_pdf/_apoio_ao_aluno/_livros/BOLETI 

M_100_IAC_Completo.pdf. 

RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T. G.; ALVAREZ V., V. H. Recomendações para 

o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5° Aproximação. Viçosa: 

Comissão de Fertilidade de Solo do Estado de Minas Gerais – CFSEMG, 1999. 359 p. 

SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. Cerrado: Correção do Solo e Adubação. EMBRAPA 

Cerrados, 2004. 416p. Disponível em: 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355. 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso I – 40 h/a 

 
Ementa: 

Fundamentação teórica da pesquisa científica. Estudo das etapas da pesquisa, revisão 

bibliográfica e pesquisa empírica. Definição dos temas e planejamento da pesquisa. 

Orientação e estruturação do projeto de pesquisa em acordo com as normas técnicas. 

Acompanhamento dos alunos na realização da pesquisa.. 

 
BibliografiaBásica: 

 
LÜDKE, Menga; André, Marli. E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: E. P. U, 1986. 

QUEIROZ, João Eduardo Lopes. Guia de trabalhos acadêmicos. São Gotardo: CESG, 

2005. 

SOUZA, Antonio Carlos de; FIALHO, Francisco Antonio Pereira; OTANI, Nilo. TCC: 

métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2007. 

 
Bibliografia Complementar: 

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

McGraw-Hill, 1978. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1983. 168p. 

http://www.etecsaosimao.com.br/_documentos/_pdf/_apoio_ao_aluno/_livros/BOLETI
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355


10º PERÍODO 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia cientifica. 2. ed. São Paulo: 

Pioneira, 2001. 

PEREIRA, Lusia Ribeiro; VIEIRA, Martha Lourenço. Fazer Pesquisa é um problema?. 

Belo Horizonte: Lápis Azul, 2000. 

PETRUCI, Maria G. R. M. (Org). Introdução à Metodologia Científica. Jaboticabal: 

Faculdade de Educação São Luís, 2000. 

 

 
Optativa I – 40 h/a 

 
Ementa: 

Variável, de acordo com a disciplina escolhida. 

 
BibliografiaBásica: 

Variável, de acordo com a disciplina escolhida. 

 
BibliografiaComplementar: 

Variável, de acordo com a disciplina escolhida. 

 

 
Praticagem Interdisciplinar IX – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Produção Agropecuária no Cerrado I, 

Biologia e Controle de Plantas Daninhas, Culturas Agrícolas IV e Análises de Solo e 

Foliar. 

 

 
 

 

Culturas Agrícolas V – 40 h/a 

 
Ementa: 

Culturas de cana-de-açúcar, mamona, beterraba açucareira, sorgo sacarino, uva. Plantas 

sucroalcooleiras. Origem, distribuição geográfica e situação das culturas no Mundo, no 

Brasil e em Minas Gerais. Botânica, clima, solo. Cultivares, propagação, plantio, manejo 

e colheita. 

 
Bibliografia Básica: 



BACCARIN, J. G.; FILIPAK, E. A. (Coord.). Agroenergia e Etanol: questões 

administrativas, econômicas e sociais. Jaboticabal: FUNEP, 2013. 317p. 

SANTOS, F.; BORÉM, A.; CALDAS, C. Cana-de-açúcar: bioenergia, açúcar e etanol: 

tecnologias e perspectivas. 3. ed. Londrina: Mecenas, 2018. 448p. 

CARVALHO-GONÇALVES, Laís Campos Teixeira (Org.). Introdução à tecnologia 

sucroalcooleira. João Pessoa: UFPB, 2021. 249 p. Disponível em: 

http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/670/893/7933. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CARVALHO, L. C. et al. Cana-de-açúcar e álcool combustível: histórico, 

sustentabilidade e segurança energética. Disponível em: 

https://www.conhecer.org.br/enciclop/2013a/agrarias/cana-de-acucar.pdf. 

DURÃES, Frederico O. M. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Pinhão-manso 

para Produção de Biocombustíveis. Brasília: Embrapa Agroenergia, 2009. Disponível 

em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/783403/1/DOC01.pdf+&cd=1&h 

l=pt-BR&ct=clnk&gl=br. 

GARCIA, J. R.; LIMA, D. A. L.; VIEIRA, A. C. V. A nova configuração da estrutura 

produtiva do setor sucroenergético brasileiro: panorama e perspectivas. Rev. Econ. 

Contemp., Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 162-184, jan-abr/2015. Disponível em: 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24079/13326. 

LEÃO, P. C. S. Cultivo da  videira.  Sistemas de Produção,  1 

Versão  Eletrônica,  Embrapa,  jul. –  2004.  Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/112196/1/Cultivo-da-videira- 

32070.pdf. 

PAULA JÚNIOR, T. J.; VENZON, M. 101 Culturas: manual de tecnologias agrícolas. 

2. ed. Belo Horizonte: EPAMIG, 2007. 920p. 

 
Políticas Públicas Agrícolas – 60 h/a 

 
Ementa: 

Conceito de políticas públicas. Determinantes estruturais e macroeconômicos. Estado, 

agricultura e consumidor. Política agrícola e agrária. Políticas de garantia de renda e 

crédito. Política agrícola, comercial e internacional. Agricultura e desenvolvimento. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BONONI, Alexandre Bottino. Políticas Agrícolas: Principais Instrumentos 

Governamentais para Fomento das Atividades Agrícolas (A Intervenção do Estado na 

Agricultura) in: QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista 

dos. Direito do Agronegócio. Belo Horizonte: Fórum. 2005. 

http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/670/893/7933
https://www.conhecer.org.br/enciclop/2013a/agrarias/cana-de-acucar.pdf
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/783403/1/DOC01.pdf%2B%26cd%3D1%26h
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/783403/1/DOC01.pdf%2B%26cd%3D1%26h


BUAINAIN, Antônio Márcio; SOUZA FILHO, Hildo Meirelles de. Política Agrícola no 

Brasil: Evolução e Principais Instrumentos. In: BATALHA, Mário Otávio (Coord.). 

Gestão Agroindustrial: volume 2. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 770p. 

BURANELLO, Renato Macedo. Sistema privado de financiamento do agronegócio: 

Regime Jurídico. São Paulo: QuartierLatin, 2009. 471p. 

JOHNSTON, Bruce F.; KILBY, Peter. Agricultura e transformação estrutural: 

Estratégias Econômicas de Países em Desenvolvimento. Rio de Janeiro: ZAHAR. 1977. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BACHA, Carlos José Caetano. Economia e Política Agrícola no Brasil. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

BARROSO, Lucas Abreu (Org.). O Direito Agrário na Constituição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. 

BERGAMASCO, Sonia Maria Pereira Pessoa. Sistemas Agroalimentares: Análises e 

Perspectivas para a América Latina. Campinas: MFA Sampaio, 2003. 

PAULILLO, Luiz Fernando. Sobre o Desenvolvimento da Agricultura Brasileira: 

Concepções Clássicas e Recentes. IN: BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão 

Agroindustrial: volume 1. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 419p. 

PAULILLO, Luiz Fernando.Tópicos de Economia Aplicados ao Sistema Agroindustrial. 

IN: BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial: volume 2. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 770p. 

 
Avaliações e Perícias – 40 h/a 

 
Ementa: 

Vistorias, perícias, avaliações e monitoramentos e auditorias. Laudos, pareceres técnicos. 

Arbitragem e mediação. Métodos de avaliação de terra, de benfeitorias, de culturas, de 

máquinas e de implementos. Avaliação de semoventes. Análise de mercado imobiliário e 

agrícola. Legislação aplicável. Registro de imóveis. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ARANTES, Carlos Augusto; SALDANHA, Marcelo Suarez. Avaliações de imóveis 

rurais: Norma NBR 14.653-3: ABNT Comentada. 2. ed. São Paulo: LEUD, 2017. 272 

p. 

YEE, Z. C. 1000 Modelos de quesitos para perícias judiciais. Curitiba: Juruá, 2013. 

128p. 

YEE, Z. C. Perícias possessórias & de usucapião: aspectos processuais e casos práticos. 

2. Ed. Curitiba: Juruá, 2010. 188p. 

 
Bibliografia Complementar: 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=57109
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=57109


ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14653-3: 

Avaliação de Imóveis Rurais. São Paulo, 2004. 

BORBA, Kássio Alexandre. Avaliação de imóveis rurais pelos peritos federais 

agrários. Brasília, DF: SindPFA 2019. 120 p. Disponível em: 

https://www.confea.org.br/avaliacao-de-imoveis-rurais-pelos-peritos-federais-agrarios. 

BURANELLO, Renato. Manual de Direito do Agronegócio. São Paulo: Saraiva, 2013. 

286p. 

UBERTI, Marlene Salete. Avaliações e perícias. Seropédica: UFRRJ, 2006. 84p. 

YEE, Z. C. Perícias de desapropriação para reforma agrária: aspectos processuais e 

casos práticos. Curitiba: Juruá, 2011. 156p. 

 

 
Optativa II – 40 h/a 

 
Ementa: 

Variável, de acordo com a disciplina escolhida. 

 
BibliografiaBásica: 

Variável, de acordo com a disciplina escolhida. 

 
BibliografiaComplementar: 

Variável, de acordo com a disciplina escolhida. 

 

 
Produção Agropecuária no Cerrado II – 40 h/a 

 
Ementa: 

Principais culturas agrícolas no cerrado. Cultivares adaptados. Melhoramento e produção 

de sementes para o cerrado. Plantio, manejo e colheita. Manejo de pragas no cerrado. 

 
Bibliografia Básica: 

 
AGUIAR, L. M. de S.; CAMARGO, A. J. A. de. Cerrado: ecologia e caracterização. 

Planaltina, DF: Embrapa, 2004. 249 p. 

CARVALHO, A. M. de; AMABILE, R. F. Cerrado: adubação verde. Planaltina, DF: 

Embrapa Cerrados, 2006. 369 p. 

MEDEIROS, J. C. et al. Manejo de sistemas agrícolas no cerrado. Curitiba: CRV, 

2020. 554 p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
GOEDERT, W. J. Solos dos cerrados: tecnologias e estratégias de manejo. São Paulo: 

Nobel, 1985. 422p. 

http://www.confea.org.br/avaliacao-de-imoveis-rurais-pelos-peritos-federais-agrarios
http://www.confea.org.br/avaliacao-de-imoveis-rurais-pelos-peritos-federais-agrarios


SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. Cerrado: Correção do Solo e Adubação. EMBRAPA 

Cerrados, 2004. 416p. Disponível em: 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355. 

PRIMAVESI, Ana. Manejo Ecológico de Solo: Agricultura em Regiões Tropicais. São 

Paulo: Nobel, 2021. 544p. 

RAIJ, B. Van et al. Análise química para avaliação de solos tropicais. Campinas: 

Instituto Agronômico, 2001. 300p. Disponível em: 

https://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/Raij_et_al_2001_Metod_Anal_IAC.pdf 

. 

SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe. 

Cerrado: ecologia e flora: volume 1. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 

2008. 1279p. 

SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe. 

Cerrado: ecologia e flora: volume 2. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 

2008. 1279p. 

 

 
Forragicultura – 40 h/a 

 
Ementa: 

Introdução a Forragicultura; Plantas forrageiras e suas especificidades. Valor nutritivo 

das plantas forrageiras. Pastagens Nativas. Reciclagem de Nutrientes. Consorciação de 

Pastagens. Família das gramíneas. Família das leguminosas. Manejo de pastagens. 

Ensilagem e Fenação. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ARRUDA, Viviane; SANTOS JUNIOR, Antônio; MIRANDA, Liany Divina Lima 

(Org.). Forragicultura: pesquisa e ensino. Ponta Grossa: Atena, 2021. 157p. Disponível 

em: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643653. 

RIBEIRO, Júlio César; SANTOS, Carlos Antônio dos (Org.). Forragicultura: ciência, 

tecnologia e biodiversidade. Ponta Grossa: Atena, 2019. 72p. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553819. 

ZIMMER, Ademir Hugo et al. Degradação, recuperação e renovação de pastagens. 

Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 2012. 46p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
AZEVEDO, Ana Luisa Sousa; PEREIRA, Jorge Fernando; MACHADO, Juarez 

Campolina. Melhoramento de forrageiras na era gênomica. Brasília: Embrapa, 2019. 

262p. 

FONSECA, D.; MARTUSCELLO, J. A. Plantas forrageiras. 2. ed. Viçosa: UFV, 2022. 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555355
http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/Raij_et_al_2001_Metod_Anal_IAC.pdf
http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/Raij_et_al_2001_Metod_Anal_IAC.pdf
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643653


GARDNER, A. L. Técnicas de pesquisa em pastagens e aplicabilidade de resultados 

em sistemas de produção. Brasília: IICA/Embrapa, 1986. 204p. Disponível em: 

https://repositorio.iica.int/handle/11324/16852. 

HENRICHS, Reges; SOARES FILHO, Cecílio Viega. Adubação e manejo de 

pastagens. Birigui: Boreal, 2014. 180p. 

SILVA, Sebastião. Plantas Forrageiras de a A a Z. 2. ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2014. 

312p. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso II – 40 h/a 

 
Ementa: 

Metodologia de pesquisa. Elaboração do Plano do Trabalho de Graduação. Seminários. 

Minuta do trabalho de graduação. Trabalho final: Hipóteses. Apresentação do trabalho. 

 
BibliografiaBásica: 

 
LÜDKE, Menga; André, Marli. E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: E. P. U, 1986. 

QUEIROZ, João Eduardo Lopes. Guia de trabalhos acadêmicos. São Gotardo: CESG, 

2005. 

SOUZA, Antonio Carlos de; FIALHO, Francisco Antonio Pereira; OTANI, Nilo. TCC: 

métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2007. 

 
Bibliografia Complementar: 

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

McGraw-Hill, 1978. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1983. 168p. 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia cientifica. 2. ed. São Paulo: 

Pioneira, 2001. 

PEREIRA, Lusia Ribeiro; VIEIRA, Martha Lourenço. Fazer Pesquisa é um problema?. 

Belo Horizonte: Lápis Azul, 2000. 

PETRUCI, Maria G. R. M. (Org). Introdução à Metodologia Científica. Jaboticabal: 

Faculdade de Educação São Luís, 2000. 

 

 
Geoprocessamento e Georreferenciamento– 40 h/a 

 
Ementa: 

Definição de geotecnologias, geoprocessamento e georreferenciamento. Sistema de 

coordenadas geográficas. Sistemas geodésicos e sistemas de projeção. Representação 

computacional de dados geográficos e integração em sistemas de informações geográficas 

(SIG). Dados espaciais, imagens vetoriais e matriciais. Banco de dados espaciais. 



ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Modelagem de dados. Análise espacial. Sensoriamento remoto. Satélites e sensores. 

Aplicações em Agronomia. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CÂMARA, Gilberto; DAVIS, Clodoveu; MONTEIRO, Antônio Miguel Vieira. 

Introdução à Ciência da Geoinformação. São José dos Campos. INPE; 2001. 345p. 

Disponível em: http://mtc- 

m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2004/04.22.07.43/doc/publicacao.pdf. 

DAVIS, Clodoveu. Geometria computacional para sistemas de informação 

geográfica. São José dos Campos: INPE, 1999. 109p. Disponível em: 

http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/geocomp/geometria.pdf. 

DRUCK, Suzana et al. Análise espacial de dados geográficos. Brasília: EMBRAPA, 

2004. Disponível em: https://livimagens.sct.embrapa.br/amostras/00075490.pdf. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CARVALHO,     Luiz     Felipe     Díaz     de.      Georreferenciamento.      Santa 

Maria: UFSM, 2017. 94 p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Acesso e uso 

de dados geoespaciais: manuais técnicos em geociências. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

IBGE, 2019. 143p. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca- 

catalogo?view=detalhes&id=2101675. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Avaliação da 

qualidade de dados geoespaciais: manuais técnicos em geociências. Rio de Janeiro, RJ: 

IBGE, 2017. 96p. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca- 

catalogo?view=detalhes&id=2101152. 

MARTINS NETO, Francisco Ferreira. Geoprocessamento e sensoriamento remoto. 

Londrina: Educacional, 2018. 200 p. 

SILVA, Ardemiro de Barros. Sistemas de informações geo-referenciadas: Conceitos e 

Fundamentos. UNICAMP, 2000. 236p. 

 
Praticagem Interdisciplinar X – 40 h/a 

 
Ementa: 

 
Projeto interdisciplinar entre algumas disciplinas do semestre que envolve visitas 

orientadas nas Fazendas Escolas e em outros ambientes designados. Neste semestre, as 

disciplinas que farão as visitas orientadas são: Culturas Agrícolas V, Produção 

Agropecuária no Cerrado II e Forragicultura. 

 

 
 

http://mtc-/
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/geocomp/geometria.pdf


ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CURRICULARES 

Ementa: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos. 

 
Bibliografia Básica 

CESG. Manual de Estágio Supervisionado. 2005. Disponível em 

<http://cesg.edu.br/conteudo/regulamento-de-estagio.pdf>. 

 

 

Ementa: 

São as atividades extra-curriculares obrigatórias no curso, podendo ser auferidas através 

de congressos, cursos de extensão, palestras, seminários, e outros eventos similares. 

 
Bibliografia Básica 

Portaria do CESG sobre atividades complementares. Disponível em: 

<http://cesg.edu.br/conteudo/portaria-atividades-complementares.pdf> 

 

 

Língua Brasileira de Sinais – 40 h/a 

 
Ementa: 

Introdução: aspectos clínicos, educacionais e socioantropológicos da surdez. A Língua de 

Sinais Brasileira - Libras: noções básicas de fonologia, de morfologia e de sintaxe. 

Estudos do léxico da Libras. Noções de variação. Praticar LIBRAS. 

 
Bibliografia Básica: 

 
GESSER, Audrei. Libras? Que lingua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da 

língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2018. 87p. 

PACHECO, Jonas; ESTRUC, Ricardo. Curso Básico da LIBRAS. 2008. 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 127p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma Gramática de Línguas de Sinais. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 1995. 273p. 

QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir. Língua de Sinais Brasileira: estudos 

lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 224p. 

SACKS, Oliver W.  Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015. 213p. 

http://cesg.edu.br/conteudo/regulamento-de-estagio.pdf
http://cesg.edu.br/conteudo/portaria-atividades-complementares.pdf


SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima et al. Ensino da Língua Portuguesa para 

Surdos: Caminhos para a Prática Pedagógica: Volume 1. Brasília: MEC, 2004. 134p. 

(Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos/MEC) Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol1.pdf. 

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima et al. Ensino da Língua Portuguesa para 

Surdos: Caminhos para a Prática Pedagógica: Volume 2. Brasília: MEC, 2004. 201p. 

(Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos/MEC) Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol2.pdf. 

SKLIAR, Carlos (Org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: 

Mediação, 1998. 192p. 

 
Fertirrigação – 40 h/a 

 
Ementa: 

Fornecer informações fundamentais sobre a técnica de fertirrigação: sistemas, injetores 

de fertilizantes, características de fertilizantes para fertirrigação, preparo de soluções, 

manejo da aplicação, métodos para melhoria do controle da fertirrigação, quantidade e 

freqüência da aplicação para algumas culturas. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BERNARDO, S. et al. Manual de Irrigação. 9. ed. Viçosa: UFV, 2019. 545p 

MATOS, A. T.; MATOS, M. P. Disposição de Águas Residuárias no Solo. Viçosa: 

UFV, 2017. 371p. 

TRANI, P. E.; TIVELLI, S. W.; CARRIJO, O. A. Fertirrigação em hortaliças. 2. ed. 

Campinas: Instituto Agronômico, 2011. 51 p. (Boletim Técnico IAC, 196). 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALBUQUERQUE, P. E. P.; DURÃES, F. O. M. Uso e manejo de irrigação. Brasília: 

Embrapa informação tecnológica, 2008. 528p. 

BORGES, Ana Lúcia. Fertirrigação em fruteiras tropicais. 2 ed. Cruz das Almas: 

Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2009. 179 p. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/33890369.pdf. 

SCALOPPI, Edmar José. Irrigação de baixo custo em sistemas de pastejo 

rotacionado. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. (Coleção PROEX Digital- 

UNESP). 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR. Irrigação: 

fertirrigação e reúso. Brasília: SENAR, 2019. 64 p. 

SILVA, Davi José; FEITOSA FILHO, José Crispiniano. Fertirrigação para iniciantes. 

João Pessoa: UFPB, 2003. Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/27619/1/OPB107.pdf. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol2.pdf


Contratos, Mercado Futuro e Commodities Agrícolas – 40 h/a 

 
Ementa: 

Sistema de Comercialização: Noções, Concorrência de Mercado, Comercialização de 

Produtos Agrícolas e Estrutura de Comercialização. Organização da Estrutura do 

Mercado: Níveis de Mercado (local, atacadista, varejista) e Integração. Instrumentos 

Contratuais de comercialização: Mercado a Termo, Futuro e de Opções. Contratos de 

Hedge e Proteção do Risco. Principais commodities (soja, café, laranja, milho, suino, 

bovino, frango, laticínios, arroz). Bolsas de Mercadorias e Futuros. Investimentos e 

intermediação financeira. Mercado de capitais: estrutura e controle. Produtos e serviços 

do mercado de capitais. Mercado de derivativos. O novo mercado de capitais da Bovespa. 

A globalização do mercado financeiro. 

 
Bibliografia Básica: 

 
SADDI, Jairo; PINHEIRO, Armando Castelar. Direito, Economia e Mercados. São 

Paulo: Campus/Elsevier; 2005. 

BUENO, Jaime Donizeti. Operações em Mercados a Termo, Futuros e de Opções: O 

Agronegócio em Questão. Revista Brasileira de Direito do Agronegócio. n. 4. São 

Gotardo: CESG, 2010. 

SALLES, Marcos Paulo de Almeida Salles. O contrato futuro. São Paulo: Cultura, 2000. 

 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CORRÊA, Arnaldo Luiz. Derivativos Agrícolas. São Paulo: Globo. 2005. 

FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1998. 

FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Direito Empresarial II: Sociedade 

Anônima e Mercado de Valores Mobiliários. São Paulo: RT, 2007. 

HIRATA, Augusto Jorge. Derivativos: o impacto do direito no desempenho da função 

econômica. São Paulo: QuartierLatin. 2012. 

MARQUES, Pedro Valentin. Mercado Futuro e de Opções Agropecuários. In: 

ZYLBERSZTAJN, Décio; NEVES, Marcos Fava (Org.). Economia e gestão dos 

negócios agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2005. 428p. 

MATOS, Alan Kardec Veloso; ALVARENGA, José Eduardo de. As Bolsas de 

Mercadorias e Futuros In: QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria 

Batista dos. Direito do Agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 

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

São Paulo: Atlas, 2003. 

 
Teoria das Organizações – 40 h/a 

 
Ementa: 



A evolução científico-tecnológica na história do homem; Poder e Conflito. O conceito de 

organização; Os conceitos de missão e visão; A abordagem de sistemas. Dependência 

econômica e Tecnologia; Divisão social do trabalho. Culturas Organizacionais. Função 

técnica e social do engenheiro. 

 
Bibliografia Básica: 

 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo: 

Makron, 2000. 

FARIA, José Carlos. Administração: introdução ao estudo. 5. ed. São Paulo: Pioeira, 

2000. 

FAYOL, Henri. Administração Industrial e geral. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ABELL, Derek F. Administrando com dupla estratégia. São Paulo: pioneira, 1995. 

DRUCKER, Peter F. Introdução à administração. São Paulo: Thonson, 2002. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria geral da administração. 4. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2004. 515p. 

PENROSE, Edith. A Teoria do Crescimento da Firma. Campinas: Unicamp, 2006. 

WOOD JR, Thomaz (Coord.). Mudança Organizacional. 4. ed. São Paulo : Atlas, 2004. 

 
Gestão da Cadeia de Suprimentos – 40 h/a 

 
Ementa: 

O conceito de logística e a importância da logística. A relação entre marketing e logística. 

Sub-sistemas logísticos: transporte, armazenagem e distribuição física de produtos. 

Canais de distribuição e redes orientadas para eficiência. O gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. Custos e tarifação. Tratamento integrado estoque-distribuição. O nível de 

serviço ao usuário e sua quantificação. O desempenho da organização sob estratégias 

logísticas variantes. Gestão do sistema logístico. Estudo de casos. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BOZUTTI, Daniel Fernando et al. Logística: visão global e picking. São Carlos: 

Edufscar, 2010. 111p. 

CAMPOS, Luiz Fernando Rodrigues. Supply Chain: uma visão gerencial. Curitiba: 

Ibpex, 2009. 

FUSCO, José Paulo Alves. Redes Produtivas e Cadeias de Fornecimento. São Paulo: Arte 

e Ciência, 2005. 

 
Bibliografia Complementar: 



ALVARENGA, Antônio Carlos; NOVAES, Antônio Galvão N. Logística Aplicada: 

suprimento e distribuição física. 3. ed. São Paulo: Edgar Blucher, 2000. 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 

empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616p. 

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

São Paulo: Saraiva, 2006. 

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de 

integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 594p. 

FIGUEIREDO, Kleber Fossati; FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter (Org.). 

Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de 

produtos e dos recursos. São Paulo: Atlas, 2006. 483p. 


