


















MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

REITORIA
COORDENADORIA DO CENTRO DE SELEÇÃO

ANEXO II
PONTOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IDENTIFICAÇÃO
Faculdade: Faculdade de Ciências da Saúde
Área: Epidemiologia e Doenças Infecciosas

PONTOS
01 Epidemiologia: fundamentos conceituais e metodológicos, métodos avançados de análise

02 Análise da Situação de Saúde no Brasil e Vigilância em Saúde no Sistema Único de
Saúde/SUS

03 Epidemiologia em Serviços de Saúde

04
Epidemiologia das Doenças Transmissíveis: emergência e re-emergência de agentes
infecciosos e seu impacto no perfil epidemiológico da população brasileira.

05 Mecanismos da Patogênese das doenças infecciosas.
06 Caracterís cas dos protozoários: morfologia, ciclo biológico e ecologia
07 Caracterís cas dos helmintos parasitas (Nematódeos, Trematódeos e Cestódeos
08 Bacilos Gram-nega vos
09 Agentes virais de doenças endêmicas-epidêmicas

10
Fungos nas doenças primárias e nas oportunistas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
01 MEDRONHO, RA. Epidemiologia. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2009.

02 ROTHMAN, KJ; LASH, TL, GREENLAND, S. Epidemiologia moderna. Porto Alegre: Artmed,
2011

03

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2018 uma análise de situação de saúde e das
doenças e agravos crônicos: desafios e perspec vas. Ministério da Saúde, Secretaria de
Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
e Promoção da Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 424 p. : il.

04
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância em saúde no
SUS: fortalecendo a capacidade de resposta aos velhos e novos desafios/ Ministério da
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

05 FLETCHER, R; FLETCHER, SW. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 5 ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2014.

06 FOCACCIA, R; VERONESI, R. Tratado de Infectologia. 3. ed. 2 vols. 2004.

07 MARLEK, E. K.; JOHN, D.T. & KROTOSKI, W.A. Parasitologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003, 476p.

08 TIMOTHY A. MIETZNER, T.M.. Microbiologia médica de JAWETZ; MELNICK e ADELBERG.
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25ª. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2012.

09 COURA. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan. 2005.

10 TORTORA, G.J.; FUNKE, B. R.; CASE, C.L. Microbiologia. Artmed Editora, 10ª Ed., 2012. 824 p

Dourados-MS, 08 de julho de 2022.

_________________________________________
Assinatura do presidente do Conselho Diretor
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ANEXO II

INDICAÇÃO DE PONTOS E REFERÊNCIAS POR ÁREA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

Faculdade: FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/FACET
Área: MATEMÁTICA: ANÁLISE/ÁLGEBRA LINEAR 

PONTOS

(Descrição sucinta dos temas para sorteio, no mínimo 6 e no máximo 10)

01 Transformações lineares e o teorema do núcleo e da imagem e aplicações 
02 Diagonalização de operadores e aplicações
03 Produto interno e o processo de ortogonalização de Gram-Schimidt
04 Topologia do Rn

05 Integrais em R: caracterização de funções integráveis, integral como soma de Riemann,
propriedades, aplicações e o Teorema Fundamental do Cálculo

06 Sequências e séries numéricas. Séries de funções

07 Funções de várias variáveis reais a valores reais: limite, con nuidade e derivadas parciais.
Regra da cadeia. Gradiente e derivada direcional

08 Teorema do valor médio.  Fórmula de Taylor com resto de Lagrange para funções de
várias variáveis

09 Integrais duplas e triplas; Mudança de variáveis na integral dupla e tripla
10 Teorema de Green; Área e Integral de Super cie

REFERÊNCIAS

(Apresentação conforme ABNT vigente, mínimo de 6 e máximo de 10)

01 LIMA, E. L. Álgebra Linear. Editora Impa.
02 Hoffmannn, K.; Kunze, R. Álgebra Linear. Editora Polígono, São Paulo.
03 GREUB, W. Linear Algebra. New York: Springer-Verlag.

04 LIMA,  E.  L.  Análise  no  espaço  Rn.  Coleção  Matemá ca  Universitária,  Rio  de  Janeiro,
IMPA.

05 LIMA, E. L. Análise RealVol1 e 2. Rio de Janeiro, IMPA, Projeto Euclides.
06 LIMA, Elon Lages Curso de Análise. Vol. 1. 8 ed. 1976. Rio de Janeiro., IMPA.
07 LANG, S. Undergraduate analysis. New York: Springer-Verlag, 1983.

08 HAMILTON LUIZ GUIDORIZZI. Um curso de cálculo, volumes 1,2,3 e 4. 5ed Rio de Janeiro.
Editora ltc.
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ANEXO II

INDICAÇÃO DE PONTOS E REFERÊNCIAS POR ÁREA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

Faculdade: FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/FACET
Área: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA

PONTOS
(Descrição sucinta dos temas para sorteio, no mínimo 6 e no máximo 10)

01 Estrutura Atômica e Periodicidade Química
02 Introdução aos Compostos de Coordenação: Estrutura e Isomeria
03 Geometria Molecular e Ligações Químicas
04 Compostos Organometálicos dos Metais do Bloco d
05 Simetria Molecular
06 Química dos Elementos Representa vos
07 Teorias de Ligação Química em Compostos de Coordenação
08 Estruturas e Propriedades dos Sólidos
09 Química Ácido-Base
10 Noções de Métodos de Síntese e Propriedades de Nanomateriais

REFERÊNCIAS
(Apresentação conforme ABNT vigente, mínimo de 6 e máximo de 10)

01 WELLER, M.; OVERTON, T.; ROURKE, J.; ARMSTRONG, F. Química
Inorgânica; 6.ed., Porto Alegre: Bookman, 2017.

02
ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. Princípios de Química:
Ques onando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. 7ª Ed., Porto Alegre:
Bookman, 2018.

03 HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Química Inorgânica. 4ª Ed., Rio de
Janeiro, LTC, 2013.

04 BROWN, T.L.; LEMAY, H.E.; BURSTEN, B.E; BURDGE, J. R. Química: a
Ciência Central. 9ª Ed., São Paulo: Pearson Pren ce Hall, 2016.

05 CHANG, R.; GOLDSBY, K. A. Química. 11ª Ed., Porto Alegre: Bookman,
2013.

06 MIESSSLER, G. L.; FISCHER, P. J; TARR, D. A. Química Inorgânica. 5ª
Ed., São Paulo: Pearson Educa on do Brasil, 2014.

07 COTTON, F. A.; WILKINSON, G.; GAUS, P. L. Basic Inorganic Chemistry. 3
th Ed., Wiley, 1995.

08 DUPONT, J. Química Organometálica: Elementos do Bloco d. Porto Alegre:
Bookman, 2005.

09 OLIVEIRA, G. M. Simetria de Moléculas e Cristais: Fundamentos da
Espectroscopia Vibracional, Porto Alegre: Bookman, 2009.



10 LEE, J. D. Química Inorgânica Não Tão Concisa. São Paulo: Edgard
Blucher Ltda, 1999.



ANEXO II

INDICAÇÃO DE PONTOS E REFERÊNCIAS POR ÁREA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

Faculdade: FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/FACET
Área: QUÍMICA ANALÍTICA

PONTOS
(Descrição sucinta dos temas para sorteio, no mínimo 6 e no máximo 10)

01 Equilíbrio químico
02 Análises volumétricas

03 Preparo de amostras para determinação de espécies inorgânicas por técnicas
espectrométricas

04 Espectrometria de absorção atômica com chama
05 Espectrometria de absorção atômica com geração de hidretos e vapor frio
06 Espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica
07 Espectrometria de emissão atômica com plasma indu vamente acoplado
08 Espectrofotometria de absorção molecular na região do UV-Vis
09 Espectrometria de luminescência
10 Planejamento e o mização de experimentos

REFERÊNCIAS
(Apresentação conforme ABNT vigente, mínimo de 6 e máximo de 10)

01 A. I. VOGEL. Química Analí ca Qualita va. 5ª Ed.; São Paulo: Mestre Jou, 1981.

02 N. BACCAN, J. C. DE ANDRADE, O. E. S. GODINHO, J. S. BARONE. Química
Analí ca Quan ta va Elementar. 3ª Ed.; São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

03 D. C. HARRIS. Análise Química Quan ta va. 9ª Ed.; Rio de Janeiro: LTC, 2017.

04 D. A. SKOOG; D. M. WEST; F. J. HOLLER; S. R. CROUCH. Fundamentos de
Química Analí ca. 9ª Ed.; São Paulo: Cengage Learning, 2014.

05 F. J. HOLLER; D. A. SKOOG; S. R. CROUCH. Princípios de Análise Instrumental. 6ª
Ed.; Porto Alegre: Bookman, 2009.

06 F. J. KRUG. Métodos de preparo de amostras: fundamentos sobre o preparo de
amostras orgânicas e inorgânicas para análise elementar. 1ª Ed.; Piracicaba, 2010.

07 J.W. ROBINSON. Atomic Spectroscopy. 2 nd Ed.; New York: Marcel Dekker, 1996.

08 B. de BARROS NETO; I. S. SCARMINIO; R. E. BRUNS. Como fazer experimentos.
4ª Ed.; Artmed Editora Ltda. (Bookman), 2010.

09 E.R.P FILHO. Planejamento fatorial em química: Maximizando a Obtenção de
Resultados. 1ª Ed.; Edufscar, 2021.

10 D.C MONTGOMERY. Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons Inc:
New York, 2021.



ANEXO II

INDICAÇÃO DE PONTOS E REFERÊNCIAS POR ÁREA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

Faculdade: FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/FACET
Área: FÍSICA GERAL

PONTOS
(Descrição sucinta dos temas para sorteio, no mínimo 6 e no máximo 10)

01 Simetrias e leis de conservação na Mecânica Clássica
02 Oscilações em Mecânica Clássica e suas aplicações
03 Leis da Termodinâmica
04 Teoria dos ensembles esta s cos
05 Propriedades da luz, interferência e difração
06 Fundamentos do eletromagne smo e as equações de Maxwell
07 Princípios da rela vidade restrita
08 Dualidade onda par cula
09 Átomo de hidrogênio
10 Spin, interação spin-órbita e efeito Zeeman

REFERÊNCIAS
(Apresentação conforme ABNT vigente, mínimo de 6 e máximo de 10)

01 MARION, J. B.; THORNTON, S. T. Classical dynamics of Par cles and Systems. 5th
ed. Cengage Learning, 2003.

02 GOLDSTEIN, H.; POOLE, C. P.; SAFKO, J. L. Classical Mechanics. 3 rd ed. Pearson, 2001.

03 CALLEN, H. B. Thermodynamics and an Introduc on to Thermosta s cs. 2nd ed.
Wiley Interna onal Edi ons, 1985.

04 GRIFFITHS, D. J. Introduc on to Quantum Mechanics. 3rd ed. Cambridge University
Press, 2018.

05 SAKURAI, J. J.; NAPOLITANO, J. Modern Quantum Mechanics. 2nd ed.
Cambridge University Press, 2017.

06 REITZ, J. R.; MILFORD, F. J.; CHRISTY, R. W. Fundamentos da Teoria
Eletromagné ca. 3 a ed. Editora Campus, 1982.

07 GRIFFITHS, D. J. Introduc on to Electrodynamics. 4th ed. Cambridge University Press,
2017.

08 SALINAS, S. Introdução à Física Esta s ca. 2a ed. Editora Edusp, 2005.
09 REIF, F. Fundamentals of Sta s cal and Thermal Physics. Waveland Press, 2009.
10 NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Volumes 1 a 4. Editora Blucher, 2013.







ANEXO II

INDICAÇÃO DE PONTOS E REFERÊNCIAS POR ÁREA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

Faculdade: FACULDADE DE EDUCAÇÃO/FAED
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA: CULTURA CORPORAL E MOVIMENTO

PONTOS
(Descrição sucinta dos temas para sorteio, no mínimo 6 e no máximo 10)

01 Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino dos elementos da cultura corporal
(esportes, danças, ginás cas e lutas).

02 Fundamentos teórico-metodológicos das a vidades rítmicas corporais.

03 O ensino das a vidades rítmicas corporais na Educação Física: contextualização histórica
e novas perspec vas de intervenção profissional em espaços escolares e não escolares

04 Fundamentos teórico-metodológicos dos esportes de combate na Educação Física

05 O ensino das Lutas na Educação Física: contextualização histórica e novas perspec vas de
intervenção profissional em espaços escolares e não escolares

06 Jogos de oposição no desenvolvimento de lutas na educação formal e não formal

07 Legislação, metodologia e importância do Estágio Supervisionado na/para formação em
Educação Física

08
09
10

REFERÊNCIAS
(Apresentação conforme ABNT vigente, mínimo de 6 e máximo de 10)

01 ARTAXO, Inês. Ritmo e movimento. Guarulhos, SP: Phorte Editora, 2013.
02 BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 3. ed. 2018.

03 BREDA, Mauro; GALATTI, Larissa; SCAGLIA, José Alcides; PAES, Roberto Rodrigues.
Pedagogia do esporte aplicada às lutas. Phorte Editora, São Paulo, 2010. 25-94p

04 DARIDO, Suraya Cris na (Org.). Educação Física e Temas Transversais na Escola.
Campinas, SP: Editora Papirus, 2005.

05 DOS SANTOS, Sérgio Luiz Carlos. Jogos de Oposição: Ensino das Lutas na Escola. São
Paulo: Phorte Editorial. 2012.

06 HASELBACH, B. Dança, improvisação e movimento: expressão corporal na educação
sica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988

07 NASCIMENTO, Paulo Rogério Barbosa. Organização e Trato Pedagógico do Conteúdo de
Lutas na Educação Física Escolar. Motrivivência, Ano XX, Nº 31. 2008.

08 PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 7. Ed. São
Paulo, Sp: Cortez, 2015. 296 P.

09 PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e
prá ca? 3. ed. São Paulo: Cortez, 1997.



10
RUFINO, Luiz Gustavo Bona o; DARIDO, Suraya Cris na. O ensino das lutas nas aulas de
educação sica: análise da prá ca pedagógica à luz de especialistas. Revista da Educação
Física / UEM, v. 26, p. 505–518, dez. 2015.



ANEXO II

INDICAÇÃO DE PONTOS E REFERÊNCIAS POR ÁREA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

Faculdade: FACULDADE DE EDUCAÇÃO/FAED
Área: CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO I

PONTOS
(Descrição sucinta dos temas para sorteio, no mínimo 6 e no máximo 10)

01 Fundamentos teóricos e prá cos para a alfabe zação e letramento
02 Alfabe zação e currículo: perspec vas da legislação atual

03 O processo de alfabe zação: obje vos, metodologia, recursos e avaliação da
aprendizagem

04 Currículo e Avaliação nos processos de Alfabe zação e Letramento
05 Tendências para um currículo inovador para a alfabe zação
06 Alfabe zação no Brasil: questões e provocações na atualidade
07 A alfabe zação sob o prisma das polí cas educacionais
08
09
10

REFERÊNCIAS
(Apresentação conforme ABNT vigente, mínimo de 6 e máximo de 10)

01
EDWARDS, Carolyn, GANDINI, Lella e FORMAN, George. As cem linguagens da criança: a
abordagem de Reggio Emília na educação da primeira infância. Trad. Dayse Ba sta. Porto
Alegre: Artmed, 1999.

02 FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana Myriam
Lichtenstein, Liana Di Marco e Mário Corso. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

03 FREIRE, Paulo e MACEDO, Donaldo. Alfabe zação Leitura do Mundo Leitura da Palavra.
3 Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

04
MENDONÇA, Sueli Guadalupe de Lima & MILLER, Stela (Orgs.). Vigotski e a escola atual:
fundamentos teóricos e implicações pedagógicas. Araraquara – SP: Junqueira&Marin,
2006.

05 MORAIS, Artur Gomes de. Consciência fonológica na educação infan l e no ciclo de
alfabe zação. Belo Horizonte: Autên ca, 2019.

06
MORTATTI, Maria do Rosario Longo. A Polí ca Nacional de Alfabe zação (Brasil, 2019):
uma guinada (ideo) metodológica para trás e pela direita. Revista Brasileira de
Alfabe zação, v. 1, p. 26-31, 2019.

07 MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sen dos da alfabe zação (1876-1994). São
Paulo: Editora da UNESP; CONPED, 2000.

08 SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabe zação
como processo discursivo. 9 ed. São Paulo: Cortez; Campinas-SP: Editora da Universidade



Estadual de Campinas, 2000.

09 SOARES, Magda. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo:
Contexto, 2020.

10 SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspec va social. 7. ed. São Paulo: Á ca,
1989.


