
 

 

ACERVO GERAL 

 

A biblioteca possui um acervo atualizado, com cerca de 32 mil exemplares de 

livros, 234 títulos de periódicos e 460 exemplares de recursos audiovisuais. Além da 

assinatura da biblioteca

comunidade acadêmica acesso na integra ao conteúdo de mais de 7 mil títulos de 

livros. 

A biblioteca fornece o suporte necessário ao cumprimento dos currículos dos 

cursos oferecidos. Tem como base a bibl

Pedagógicos de Cursos (PPCs). O número de exemplares obedece ao estabelecido 

pelas diretrizes do MEC, nos quais se encontram as referências nas categorias 

básica e complementar. 

A bibliografia básica das unidades curricula

elaboração do projeto pedagógico do curso refletindo a experiência dos profissionais 

que participaram de sua elaboração. A bibliografia básica de cada unidade curricular 

é constituída, no mínimo, por três títulos que se encontram

média de um exemplar para menos de 10 vagas anuais pretendidas/autorizadas e 

estão, portanto, em conformidade com os indicadores de excelência do Instrumento 

de Avaliação de Cursos do MEC/INEP.   

A atualização das bibliografias é

e validação do Colegiado de Curso e do NDE, órgão responsável não apenas pelo 

aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, mas também pela sua 

formulação, revisão e implementação. Todas as alterações/atuali

devidamente registradas em ata e arquivadas na Coordenação de Curso.

 

 
 
 

GRUPO PROJEÇÃO 
UNIPROJEÇÃO – CAMPUS I 

BIBLIOTECA 

A biblioteca possui um acervo atualizado, com cerca de 32 mil exemplares de 

livros, 234 títulos de periódicos e 460 exemplares de recursos audiovisuais. Além da 

assinatura da biblioteca digital “Minha Biblioteca”, que disponibiliza a toda 

comunidade acadêmica acesso na integra ao conteúdo de mais de 7 mil títulos de 

A biblioteca fornece o suporte necessário ao cumprimento dos currículos dos 

cursos oferecidos. Tem como base a bibliografia apresentada nos Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPCs). O número de exemplares obedece ao estabelecido 

pelas diretrizes do MEC, nos quais se encontram as referências nas categorias 

 

A bibliografia básica das unidades curriculares foi definida quando da 

elaboração do projeto pedagógico do curso refletindo a experiência dos profissionais 

que participaram de sua elaboração. A bibliografia básica de cada unidade curricular 

é constituída, no mínimo, por três títulos que se encontram disponíveis na proporção 

média de um exemplar para menos de 10 vagas anuais pretendidas/autorizadas e 

estão, portanto, em conformidade com os indicadores de excelência do Instrumento 

de Avaliação de Cursos do MEC/INEP.    

A atualização das bibliografias é feita periodicamente a pedido dos professores 

e validação do Colegiado de Curso e do NDE, órgão responsável não apenas pelo 

aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, mas também pela sua 

formulação, revisão e implementação. Todas as alterações/atuali

devidamente registradas em ata e arquivadas na Coordenação de Curso.

A biblioteca possui um acervo atualizado, com cerca de 32 mil exemplares de 

livros, 234 títulos de periódicos e 460 exemplares de recursos audiovisuais. Além da 

digital “Minha Biblioteca”, que disponibiliza a toda 

comunidade acadêmica acesso na integra ao conteúdo de mais de 7 mil títulos de 

A biblioteca fornece o suporte necessário ao cumprimento dos currículos dos 

iografia apresentada nos Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPCs). O número de exemplares obedece ao estabelecido 

pelas diretrizes do MEC, nos quais se encontram as referências nas categorias 

res foi definida quando da 

elaboração do projeto pedagógico do curso refletindo a experiência dos profissionais 

que participaram de sua elaboração. A bibliografia básica de cada unidade curricular 

disponíveis na proporção 

média de um exemplar para menos de 10 vagas anuais pretendidas/autorizadas e 

estão, portanto, em conformidade com os indicadores de excelência do Instrumento 

feita periodicamente a pedido dos professores 

e validação do Colegiado de Curso e do NDE, órgão responsável não apenas pelo 

aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, mas também pela sua 

formulação, revisão e implementação. Todas as alterações/atualizações são 

devidamente registradas em ata e arquivadas na Coordenação de Curso. 



A bibliografia indicada nos planos de ensino é oriunda do Projeto Pedagógico 

do Curso, portanto, nenhuma obra pode ser indicada no plano de ensino se não 

constar no respectivo PPC. Aos professores, durante as reuniões periódicas, a 

Coordenação de Curso oportuniza a indicação de novas obras, que somente após a 

aquisição, catalogação e disponibilização no acervo físico e/ou digital da biblioteca 

da Instituição; e após a devida inserção no ementário do PPC, poderão ser 

indicados nos planos de ensino das componentes curriculares. 

A bibliografia complementar é constituída, no mínimo, por cinco títulos para 

cada unidade curricular na proporção mínima de dois exemplares para cada título. 

Há ainda a utilização de artigos e sítios específicos quando os conteúdos das 

disciplinas assim o exigirem. A atualização das bibliografias é feita periodicamente a 

pedido dos professores e validação do Colegiado de Curso e do NDE, órgão 

responsável não apenas pelo aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, 

mas também pela sua formulação, revisão e implementação. Todas as alterações 

são devidamente registradas em ata e arquivadas na Coordenação de Curso. 

Os alunos têm a sua disposição acesso a diversos títulos de periódicos 

especializados impressos e eletrônicos. Além dos periódicos adquiridos por meio de 

compra, a biblioteca, em parceria com as Coordenações de Curso, formou um grupo 

de estudos que inclui bibliotecários, coordenadores e professores, e fez a 

compilação de periódicos eletrônicos gratuitos, que na sua maioria são produzidos 

por instituições federais de ensino e reconhecidos no meio acadêmico por sua 

excelência, e os disponibilizou por meio dos links no sistema Pergamum e nos 

planos de ensino.   

A assinatura dos periódicos especializados, indexados e correntes, no formato 

impresso ou virtual, são renovadas regularmente no intuito de manter o acervo 

disponível ao alunado da Instituição. Os períodos disponíveis na biblioteca 

contemplam diversas áreas do saber e disponibilizam conteúdos atualizados. A 

referência dos períodos especializados consta no ementário do Projeto Pedagógico 

do Curso, conforme a aderência a cada componente curricular da matriz.  

 

ACERVO DE LIVROS DO CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

 

Segue abaixo os materiais pertencentes ao ementário de disciplinas do Curso 

de tecnologia em logística, cabe salientar quem além dos livros e periódicos citados 



abaixo, os alunos tem acesso a todo acervo da biblioteca, assim como ao acervo de 

todas as bibliotecas pertencentes ao Grupo Projeção. 

 

 

ACERVO DE LIVROS 

Almoxarifado. Editora Senac. 2015  

ALVARENGA, Antonio Carlos; NOVAES, Antonio Galvão N. Logística aplicada: 
suprimento e distribuição física. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2000.   

ANDER, W. N.; STERN, N. Z. Diferenciação no Varejo – como conquistar um lugar 
privilegiado na mente dos clientes. São Paulo: GS&MD, 2008 

ARNOLD, J. R. Tony; RIMOLI, Celso; ESTEVES, Lenita R. Administração de 
materiais:  

ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto Tiburcio. Administração do capital 
de giro. 3. ed. São Paulo.   

BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos – 4 a ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2002, 532p 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição física; tradução Hugo T. Y. Yoshizaki. São Paulo: Atlas, 2011.   

BALLOU, Ronald H.; RUBENICH, Raul. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.   

BERTAGLIA, Paulo Roberto Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 
São Paulo: Saraiva, 2003.  

BOWERSOX, D. J. & Closs, D. J.  Logistical Management: The Integrated Supply 
Chain Process – New York: McGraw-Hill, 1996.  

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia 
de suprimento. São Paulo: Atlas, 2011.   

BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: 
Atlas, 2010.   

CAIXETA FILHO, José Vicente; MARTINS, Ricardo Silveira. Gestão logística do 
transporte de cargas. São Paulo: Atlas, 2011.  

CARILLO Júnior, Édson; GASNIER, Daniel Georges; REZENDE, Antonio Carlos. 
Atualidades na cadeia de abastecimento. São Paulo: IMAN, 2013.  



CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. São Paulo: 
Atlas, 2010.   

CHRISTOPHEr, M. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São 
Paulo: Pioneira, 1999. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, c1997.  

COGAN, S. Custos e Preços: formação e análise. São Paulo: Pioneira, 1999. 

CRUZ, Jabson Tamandaré da, PEREIRA, Leandro. Rotinas de Estoque e Custos de 
Processos Logísticos - Série Eixos. Editora Érica. 1º Edição 2014   

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 

DORNIER, P. P.; Ernest, R.; Fender, M.; Kouvelis, P. Logística e Operações Globais. 
São Paulo: Atlas, 2000, 721p.   

FARIA, Ana Cristina de; COSTA, Maria de Fátima Gameiro da. Gestão de custos 
logísticos. São Paulo: Atlas, 2010.  

FARIA, Ana Cristina de; e Maria de Fátima Gameiro da Costa. GESTÃO DE 
CUSTOS LOGÍSTICOS: ABC, BSC, EVA. Editora Atlas, 2005.  

FIGUEIREDO, Kleber Fossati (Org.); FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter 
Fernandes (Org.). Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
planejamento do fluxo de produtos e dos recursos. São Paulo: Atlas, 2009.   

FURLONG, C. B. Marketing para reter clientes, crescimento organizacional através 
da retenção de clientes. Campus: Rio de Janeiro, 1994. 

FUTRELL, C. M. Vendas: fundamentos e novas práticas de gestão. São Paulo: 
Saraiva, 2003.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 7. ed. São Paulo: Harbra, 
1997.   

GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de administração financeira. São Paulo: 
Harbra, 2010. 

GIULIANI, A. C. Gestão de Marketing no Varejo III. Itú: Ottoni, 2007   



GIULIANI, A. C. Gestão de Marketing no Varejo IV. Itú: Ottoni, 2008   

GIULIANI, A. C. Gestão de Marketing no Varejo V. Itú: Ottoni, 2009   

GROPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan; MOREIRA, Célio Knipel. Administração 
financeira. São Paulo: Saraiva, 2010.   

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: Matemática financeira 
aplicada. Estratégias financeiras. Orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2009.  

HONG, Yuh Ching. Gestão de Estoques na cadeia de logística integrada. São Paulo: 
Atlas, 1999.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 

LEITE, Luiz Lemos. Factoring no Brasil. São Paulo: Atlas, 2005. 

LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 

LEMES JUNIOR, Antônio Barbosa. Administração financeira: princípios, 
fundamentos e práticas brasileiras. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

LEVY, M.; BERTZ, B. A. Administração de Varejo. São Paulo: Atlas, 2000. 

LONGENECKER, Justin G.; MOORE, Carlos W.; PETTY, J. William; PALICH, Leslie, 
E. Leslie. Administração de Pequenas Empresas. Tradução: Oxbridge Centro de 
Idiomas. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

LUNKES, Rogério João. Manual de orçamento. São Paulo: Atlas, 2010   

MANKIW, G. Introdução a economia. São Paulo: Cengage Learning, 2005.  

MARINHO, Bernadete de Lourdes; Germano Manuel Correia,Lucas Fucci 
Amato.Gestão Estratégica de Fornecedores e Contratos. 2014. Saraiva.  

MARTINS, Petrônio G. e ALT, Paulo R. Administração de materiais e recursos 
patrimoniais. 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2006.  

MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar 
idéias em resultados. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.   



MONTE ALTO, Clélio Feres (Autor), Paulo Caetano Alves (Autor), Antonio Mendes 
Pinheiro (Autor). Técnicas de Compras. Editora: FGV; Edição: 1ª (1 de janeiro de 
2009).  

NOVAES, A. G.  Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição Rio de 
Janeiro: Ed Campus, 2001. 

PAOLESCHI, Bruno. Almoxarifado e Gestão de Estoques. Editora Erica. 2010  

PARENTE, J. Varejo no Brasil: gestão e estratégia. São Paulo: Atlas, 2007. 

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma 
abordagem logística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

RIBEIRO, Renato Jorge Brown. AFO: Administração financeira e orçamentária. 3. ed 
São Paulo: 2006.   

ROSENWALD, P. Accountable Marketing: otimizando resultados dos investimentos 
em Marketing. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.   

SIMCHI- LEVI, David; NONNENMACHER, Félix; KAMINSKY, Philip; SIMCHI- LEVI, 
Edith. Cadeia de suprimentos: projeto e gestão. Porto Alegre: Bookman, 2010.   

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

WANKE, Peter. Gestão de estoques na cadeia de suprimento: decisões e modelos 
quantitativos. São Paulo: Atlas, 2008.   

WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati. Logística empresarial: a perspectiva 
brasileira. São Paulo: Atlas, 2009.   

 

 

ACERVO DE PERIÓDICOS 

 

GESTÃO E PRODUÇÃO. SÃO CARLOS: DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, UFSCAR; 
 
LOGÍSTICA.    SÃO PAULO: IMAM; 

MUNDO LOGISTICA. CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA. 
CURITIBA; 
 



 REVISTA BRASIL TRANSPORTES JOVENS EMPRESÁRIOS (COMJOVEM). 
SÃO PAULO: NTC E LOGÍSTICA; 
 
REVISTA DE LOGÍSTICA DA FATEC CARAPICUÍBA. CARAPICUÍBA, SP: 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA; 
 
REVISTA LOGWEB: REFERÊNCIA EM LOGÍSTICA;   

REVISTA TECNOLOGÍSTICA. SÃO PAULO: PUBLICARE EDITORA; 
 
SBC HORIZONTES: REVISTA ELETRÔNICA SOBRE CARREIRA EM 
COMPUTAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. PORTO 
ALEGRE, RS: SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO; 
 
TÉKHNE E LÓGOS. BOTUCATU, SP: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 
BOTUCATU. 

 


