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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Direito e Processo Penal Econômico-Empresarial e o Papel dos Compliance Programs 

Ano/Semestre: 2018/2  

Carga horária: 30 horas/aula  

Créditos: 2 créditos 

Área temática: Direito  

Código da disciplina: 112157 

Professor: Francis Rafael Beck 

 

EMENTA 

A intervenção Penal do Estado na regulação da atividade empresarial. A expansão do Direito Penal diante da 

sociedade globalizada. As condutas delitivas decorrentes de atividade econômicas e empresariais, seus 

reflexos na sociedade e no mercado. Os critérios para delimitação do risco na atividade empresarial. Os 

reflexos das normativas penais internacionais e sua repercussão no Direito Penal brasileiro. Investigação 

Criminal e Medidas Cautelares Pessoais e Patrimoniais no Direito Penal Econômico-Empresarial. Atos de 

investigação, atos de prova e a intimidade no processo penal econômico-empresarial. Criminal Compliance, 

gestão do risco pessoal e patrimonial, medidas assecuratórias e confisco. Direito premial e colaboração 

premiada. O nemo tenetur se detegere, a proporcionalidade, prova ilícita, inevitable discovery, independent 

source e os limites processuais e constitucionais do agir estatal no processo penal econômico e empresarial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O Direito Penal contemporâneo – globalização, sociedade do risco e expansão do direito penal. 

 Direito Penal Econômico e white-collar crime. 

 Lei 8.137/1990 – Crimes contra a ordem tributária. 

 Crimes contra a ordem previdenciária. 

 Contrabando e descaminho.  

 Lei 9.613/1998 – Crimes de lavagem de dinheiro 

 Lei 8.137/1990 – Crimes contra a ordem econômica. 

 Lei 7.492/1986 – Crimes contra o sistema financeiro nacional. 

 Corrupção. 

 Lei 12.850/2013 – Organizações criminosas. 

 Investigação e processo penal no Direito Penal Econômico-Empresarial. 

 Cooperação jurídica internacional. 

 Acordo de leniência e colaboração premiada. 

 Compliance programs e criminal compliance. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada mediante participação em seminários, bem como elaboração de artigo científico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi (Org.). Manual de compliance: preservando a boa 

governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010. 

COSTA, José Faria (Coord.). Temas de direito penal econômico. Coimbra: Coimbra, 2005. 

KUHLEN, Lothar; MONTIEL, Juan Pablo; URBINA GIMENO (Org.). Compliance y teoria del derecho penal. 

Madri: Marcial Pons, 2013. 

SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro (Org.). A prova no enfrentamento à 

macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 2015. 

SCHMIDT, Andrei Zenkner. Direito penal econômico: parte geral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  

TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal económico: introducción y parte general. Lima: Grijley, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALLER, Germán. Criminalidad del poder económico: ciência y práxis. Buenos Aires: Editorial Bdef, 2011.  

ANDRADE, Manuel da Costa. Métodos ocultos de investigação (Plädoyer para uma teoria geral). In: MONTE, 

Mário Ferreira (Org.). Que futuro para o direito processual penal. Coimbra: Coimbra, 2009.  

BOTTINO, Thiago; MALAN, Diogo. Direito penal e economia. Rio de Janeiro: Elsevier: FGV, 2012. 

CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de dinheiro: São Paulo: Atlas, 2014. 

CAVERO, Percy García. Criminal compliance. Lima: Palestra, 2014. 

CERVINI, Raúl; ADRIASOLA, Gabriel. Responsabilidade penal dos profissionais jurídicos: os limites 

entre a prática jurídico-notarial lícita e a participação criminal. São Paulo: RT, 2013. 

DE CARLI, Carla Veríssimo (Org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: 

Verbo Jurídico, 2013. 

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. La política criminal en la encrucijada. Buenos Aires: Bdef, 2007. 

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. A responsabilidade penal da pessoa jurídica: teoria do crimes para pessoas 

jurídicas. São Paulo: Atlas, 2015. 

MANN, Kenneth. Defendig white collar crime: a portrait of attorneys at work. New Haven: Yale University 

Press, 1985. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Libertad económica o fraudes punibles. riesgos penalmente relevantes e 

irrelevantes en la actividad económico-empresarial. Madrid: Marcial Pons, 2003. 

SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Prefácio. Rosa del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999.  
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IDENTIFICAÇÃO  

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios  

Disciplina: Desenvolvimento, Direito e Sustentabilidade  

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária: 15 horas/aula    

Créditos: 1 crédito  

Área temática: Direito  

Código da Disciplina: 112151  

Professores: Délton Winter de Carvalho   

  

EMENTA  

Aspectos estruturantes da matriz de desenvolvimento socioeconômico na Constituição brasileira. Estado 

Democrático Ambiental. Elementos constituintes do Estado Democrático  

Ambiental: Juridicidade e ‘status’ de direito fundamental. Dimensões do direito fundamental ao meio ambiente. 

Dimensões conceituais da Sustentabilidade. Sustentabilidade e equidade intergeracional. Instrumentos 

jurídico- econômicos de proteção ambiental. Economia Verde. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Serviços ecossistêmicos. A ordem econômica e a tutela ambiental na Constituição.   

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Aula 1:  

Introdução à disciplina  

Apresentação do Cronograma  

1. Estado de Direito Ambiental   

 1.1. Elementos constituintes do Estado de Direito Ambiental  

  1.1.1. Juridicidade ambiental    

  1.1.2 .Status de direito fundamental  

   1.1.2.1. Dimensões do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente:  

a) Dimensão subjetiva  

b) Dimensão objetiva  

 1.2.Deveres ambientais constitucionais:  

 1.3 Princípios estruturantes do Direito Ambiental.  

  

Leitura doutrinária obrigatória: CARVALHO, Délton Winter de. “Estado de Direito Ambiental.” Gestão Jurídica 

Ambiental. (doutrina e jurisprudência aplicadas). São Paulo: RT, 2017. p. 108-147.   

  

Jurisprudência indicada:  

ADPF nº 101-3, STF, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 05.08.2009.  
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Aula 2:   

Gestão Jurídica do Riscos Ambientais: da prevenção à precaução  

Sistema constitucional de governança dos riscos ambientais  

Prevenção geral e graus de incerteza  

  Prevenção “stricto sensu”: Modelo quantitativo  

    Cálculo de risco quantificável  

    Padrão probatório (reasonable probability)  

  Precaução   

    Critérios de ponderação  

      Ameaças graves e irreversibilidade  

      Incerteza e informação  

      Custo-benefício  

    Padrão probatório (reasonable satisfaction)  

      

Análise jurisprudência selecionada. Em especial o acórdão do STF, RE 627189, rel. Min.  

Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08.06.16, Repercussão Geral.  

  

Leitura doutrinária prévia obrigatória e entrega de fichamento nesta data: CARVALHO,  

Délton Winter de. “Gestão Jurídica do Risco Ambiental.” Gestão Jurídica Ambiental. (doutrina e jurisprudência 

aplicadas). São Paulo: RT, 2017. p. 149-240.   

   

Aula 3:   

1. Responsabilidade Civil Ambiental.   

 1.1. Elementos da Responsabilidade Civil Ambiental.   

 1.2. Classificação e prova do Dano Ambiental, Individual e Coletivo.   

 1.3. Nexo causal: inversão do ônus vs. Teoria das Probabilidades  

 1.4. Solidariedade  

 1.5. Medidas Compensatórias.   

  

Leitura doutrinária prévia obrigatória e entrega de fichamento nesta data: CARVALHO,  

Délton Winter de. “Responsabilidade Civil Ambiental.” Gestão Jurídica Ambiental. São Paulo: RT, 2017. p. 

420-511.  

   

Aula 4:   

1. Direito Ambiental na Era das Mudanças Climáticas  

1.2. Sensitividade Climática  

1.3. Função do Direito na Gestão de Desastres Ambientais  

2. Litigiosidade como governança  
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3. Litigância Climática no Mundo.  

4. Litigância Climática no Brasil.  

  

 Leitura doutrinária prévia obrigatória e entrega de fichamento nesta data: CARVALHO, Délton Winter de. 

“Compensação a Desastres.” Gestão Jurídica Ambiental. São Paulo: RT,  

2017. p. 318-372. BERNARDO, Vinícius Lameira Bernanrdo. “Mudanças Climáticas: estratégias de litigância 

e o papel do judiciário no combate às causas do aquecimento global no contexto brasileiro.” Revista de Direito 

Ambiental. Ano 22, vol. 88, out.-dez., 2017. p.  

517-548.  

  

Aula 5  

Leitura doutrinária prévia obrigatória e entrega de fichamento nesta data: CARVALHO, Délton Winter de. 

“Compensação a Desastres.” Gestão Jurídica Ambiental. São Paulo: RT,  

 

AVALIAÇÃO 

Questionário a ser feito tendo como base as leituras, debates e explicações das aulas anteriores.  

  

 AVALIAÇÃO GERAL 

A avaliação será realizada pela i) participação nas atividades de debates orais nas aulas; ii) entrega dos 

fichamentos referentes às leituras obrigatórias acima listadas; iii) confecção de atividade escrita na última 

aula.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CARVALHO, Délton Winter de. Gestão Jurídica Ambiental. São Paulo: RT, 2017. CARVALHO, Délton Winter 

de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2013.    

FARBER, Daniel Farber; CARVALHO, Délton Winter de. (orgs.). Estudos Aprofundados em Direito dos 

Desastres: interfaces comparadas. Curitiba: Prismas, 2017.  

FARBER, Daniel A.; FINDLEY, Roger W.. Environmental Law. 8. ed. West: St. Paul, 2010.   

FARBER, Daniel A.. “Disaster Law in the Anthropocene.” In: Jacqueline Peel; David Fisher (eds.). The Role 

of International Environmental Law in Disaster Risk Reduction. Boston:  

Brill Nijhoff, 2016.   

SMITH, Joseph; SHEARMAN, David. Climate Change Litigation: Analysing the law, scientific evidence & 

impacts on the environment, health & property. Adelaide: Presidian, 2006.  

BRADFORD, Mank. “Standing and Statistical Persons: a Risk-Based Approach to Standing.” Faculty Articles 

and Other Publications. Paper 127. University of Cincinnati College of Law Scholarship and Publications. 

University of Cincinnati College of Law, 2009.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMERON, James. Globalization and the Ecological State. Review of European Community and International 

Environmental Law. v. 8, issue 3, 1999.   

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999.   

CANOTILHO, José Joaquim Gomes Canotilho. Juridicização da Ecologia ou Ecologização do Direito. Revista 

Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, n. 4, dezembro, 1995.  CARVALHO, Délton Winter de; 

DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos  

Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.   

CARVALHO, Délton Winter de. Desastres Ambientais e sua Regulação Jurídica: deveres de prevenção, 

resposta e compensação ambiental. São Paulo: RT, 2015.    

FARBER, Daniel. Disaster Law and Emerging Issues in Brazil. Revista de estudos constitucionais, 

hermenêutica e teoria do direito-(RECHTD), 4(1): 2-15 janeiro-junho, 2012.  

FARBER, Daniel. “Uncertainty.” The Georgetown Law Jornal. v. 99, 2011.  

FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y trasformaciones del Derecho.  Revista de Derecho 

Ambiental, AbeledoPerrot, Buenos Aires, nº 32, octubre-diciembre 2012, págs. 65-82.    

GOMES, Carla Amado. A Idade da Incerteza: reflexões sobre os desafios de gerenciamento do risco 

ambiental. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias;  LUHMANN, Niklas. Risk: a 

sociological theory. New Jersey: Aldine Transaction, 2008.   
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IDENTIFICAÇÃO  

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios  

Disciplina: Direito Internacional do Comércio  

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária: 30 horas/aula    

Créditos: 2 créditos  

Área temática: Direito  

Código da disciplina: 112167  

Professor: Marcelo De Nardi  

  

EMENTA  

Fundamentos teóricos e práticos do Direito Internacional do Comércio. O sistema econômico internacional: 

os atores; o comércio mundial; evolução. Transações de exportação e importação; agentes e sujeitos no 

comércio internacional; aspectos gerais dos negócios internacionais. Fundamentos da política comercial no 

Brasil e no mundo; bases jurídicas e políticas do sistema multilateral de comércio; regionalismo. Tópicos 

práticos do comércio internacional, contratos internacionais.  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Fundamentos do Direito dos Negócios Internacionais 

o Direito, soberania, sistemas jurídicos, jurisdição, contrato, arbitragem 

o Abordagens contratual e regulatória  

 Evolução histórica do Comércio Internacional 

o Comércio internacional e Estado nacional 

o Teorias do Comércio Internacional  

 Atores no Comércio Internacional 

o Intervenientes públicos e privados 

o Papéis dos atores, interações  

 Comércio exterior no Brasil  

o Exportação e importação, promoção comercial 

o Defesa comercial  

 OMC e Mercosul 

o Organizações internacionais 

o Mercosul - estrutura, evolução, resultados 

o OMC - evolução, estrutura, resultados  

o Tratados que compõem a OMC  

 Multilateralismo vs. Regionalismo 

 Tópicos práticos do Comércio Internacional 

o Agentes e sujeitos no Comércio Internacional 
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o Contratos  

 

AVALIAÇÃO  

 Contribuições acadêmicas em sala de aula - 30% 

o Contribuições durante os momentos de debate 

o Apresentação de seminário (conteúdo, forma, atitude)  

 Artigo sobre tema a ser indicado - 70% 

o Modelo indicado pela Unisinos, com ajustes para formato específico 

o Extensão de 10 a 15 p.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

SOUSA, José Meireles de. Fundamentos do comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 2009.  

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Org.). Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais. 

3. ed. rev. e atual. São Paulo: Lex, 2014.  

TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Angela T. Gobbi. Direito do comércio 

internacional. São Paulo: FGV, 2009.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

CAPUCIO, Camila. Comércio internacional e integração regional: a OMC e o regionalismo. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2012.   

CRETELLA Neto, José. Curso de Direito Internacional Econômico. São Paulo: Saraiva, 2012.   

ENGELBERG, Esther. Contratos internacionais do comércio. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

LIMA-CAMPOS, Aluisio de (Org.). Ensaios em comércio internacional. São Paulo: Singular, 2005.  

RAINELLI, Michel. Comércio internacional. Barueri: Manole, 2004.  

SILVA, Elaini Cristina Gonzaga da. Direito Internacional em expansão: encruzilhada entre comércio 

internacional, direitos humanos e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2016.   

VASCONCELOS, Raphael Carvalho de. Teoria do Estado e a unidade do Direito Internacional: 

domesticando o rinoceronte. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016.   

CAPUCIO, Camila. A OMC e o regionalismo do século XXI: estratégia de imposição de modelos 

normativos? Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, 2014 p. 336348. Disponível em: 

http://publicacoes.uniceub.br/index.php/rdi/article/view/3158/pdf, acesso em: 10ago.2016.   

SANCHEZ, Michelle Ratton. Atores não-estatais e sua relação com a Organização Mundial do Comércio. 

Direito do Comércio Internacional, 2002. 19p. Disponível em: 

<http://www.reocities.com/cesariopereira/mestrado/AtoresnaoestataiseaOMC.doc>, acesso em: 15fev.2016.   

 OLIVEIRA, Jaciel Rodrigues. Principais teorias de comércio internacional. Blog A Gaia Política: o mundo 

nosso de cada dia. Disponível em: <  

https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comerciointernacional/>, acesso em: 

16set.2016.  

http://publicacoes.uniceub.br/index.php/rdi/article/view/3158/pdf
http://publicacoes.uniceub.br/index.php/rdi/article/view/3158/pdf
http://www.reocities.com/cesariopereira/mestrado/AtoresnaoestataiseaOMC.doc
http://www.reocities.com/cesariopereira/mestrado/AtoresnaoestataiseaOMC.doc
http://www.reocities.com/cesariopereira/mestrado/AtoresnaoestataiseaOMC.doc
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
https://jacielrodrigues.wordpress.com/2009/10/13/principais-teorias-de-comercio-internacional/
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IDENTIFICAÇÃO  

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios  

Disciplina: Direito da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia  

Ano/Semestre: 2018/2  

Carga horária: 45 horas/aula  

Créditos: 3 créditos  

Área temática: Direito  

Código da disciplina: 112153  

Professores: André Rafael Weyermüller e Fernanda Borghetti 

   

EMENTA  

Estudo da proteção jurídica às criações intelectuais. Análise da importância cultural, social e econômica do 

sistema de proteção à propriedade intelectual através dos seus dois grandes ramos: direito autoral e 

propriedade industrial. Direito do autor e direitos conexos. Marcas e Patentes: modalidades, registro, 

duração, licenças e violações. Concorrência desleal. Abuso do poder econômico. Formas de proteção de 

tecnologias não sujeitas a patentes, topografia de circuitos integrados e cultivares. Transferência de 

Tecnologia. Exame da transferência de tecnologia como modalidade contratual de exercício da atividade 

empresarial, possibilitando a disseminação da informação tecnológica e do conhecimento entre empresas 

no ambiente jurídico interno e externo e capacitando para compreender e operacionalizar tal mecanismo.  

   

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1ª.Aula: Conhecendo a disciplina. Conceitos introdutórios de Propriedade Intelectual. Origem e princípios.  

2ª.Aula: Fontes da legislação da Propriedade Intelectual.    

3ª.Aula: Propriedade Industrial. Patentes de invenção e de modelo de utilidade.  Contratos de Licença para 

exploração e cessão de patentes conforme INPI.    

4ª.Aula: Direitos autorais. Modalidades contratuais de direitos patrimoniais.  

5ª.Aula: Software. Programas de computador. Contratos de licença e cessão de topografia de circuito 

integrado conforme o INPI.  

6ª.Aula: Marcas. Marcas de Alto Renome. Contratos de licença e de uso de marcas conforme INPI.  

7ª.Aula: A Propriedade Intelectual e a esfera criminal.   

8ª. Aula: Desenho Industrial. Licenças de exploração e de cessão de desenho industrial conforme o INPI.  

9ª. Aula: Indicações geográficas: Denominação de Origem e Indicação de Procedência.  

10ª. Aula: Cultivares.   

11ª.Aula: Lei de Inovação. Lei do Bem. Concorrência desleal e confidencialidade.   

12ª.Aula: Responsabilidade Civil. Danos morais e materiais decorrentes de Propriedade Intelectual.  

13ª.Aula: Contratos de transferência de tecnologia.  

14ª. e 15ª. Aulas: Apresentação de seminários.  
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 AVALIAÇÃO     

Seminários vinculados aos temas do Conteúdo Programático (50%)  

Artigo envolvendo tema abordado ao longo da disciplina (50%).  

   

 METODOLOGIA  

1.Nas aulas especificadas no cronograma um(a) mestrando(a) será responsável pela apresentação do tema 

proposto, utilizando-se a Metodologia de Seminário.  

2.A preparação do tema deverá observar a bibliografia sugerida e disponível no ambiente Moodle, a fim de 

possibilitar o aprofundamento do tema.  

3.Os demais mestrandos deverão ler o texto indicado previamente pelo professor para cada tema de aula 

conforme o cronograma.  

4.Os alunos deverão, ao final do semestre, apresentar um dos temas trabalhados em aula em forma de 

seminário/aula, utilizando-se das indicações de bibliografia e jurisprudência.  

5.Cada mestrando desenvolverá, sob forma de artigo científico, realizar o estudo aprofundado sobre um dos 

temas discutidos ao longo da disciplina, o qual deverá ter um mínimo de 10 páginas e seguir as normas da 

ABNT.  

6.Para fins de avaliação serão considerados, ainda, a assiduidade, qualidade da apresentação do Seminário, 

participação nos Seminários dos colegas.  

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 Obs.: Textos estão disponibilizados no ambiente Moodle para utilização nos seminários e nos artigos finais. 

Além desses textos que serão trabalhados em aula, sugere-se a bibliografia que segue:    

 BARBOSA, Denis Borges.Uma introdução à propriedade intelectual.[S.l.]:Lumen Juris,  

2003. Disponível em:<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>.   

CARBONI, Guilherme. Direito Autoral e Autoria Colaborativa: na Economia da Informação em 

Rede.São Paulo:Quartier Latin,2010.   

CORREA, CARLOS. Propriedade Intelectual e Saúde Pública. Tradução de Fabíola Wüst Zibetti. 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.   

DRAHOS, Peter. A Philosophy of Intellectual Property. Great Britain: Ashgate, 1996.  

LESSIG, Lawrence. Cultura livre: como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para barrar a criação cultural 

e controlar a criatividade. Tradução de Fábio Emilio Costa. [S.l.]: Quilombo Digital, 

2007.Disponívelem:<http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_- _Cultura_Livre.pdf.>  

RIFKIN, Jeremy.Sociedade com custo marginal zero: a internet das coisas, os bens comuns colaborativos 

e o eclipse do capitalismo. Tradução de Mônica Rosemberg. São Paulo:M. Books do Brasil Editora Ltda, 

2016.   

SÁDABA, Igor. DOMÍNGUEZ, Mario. ROWAN, Jaron. MARTÍNEZ, Rubén. ZEMOS98.  

La tragedia del copyright: bien común, propiedad intelectual y crisis de la industria cultural. Barcelona: Virus 

Editorial, 2013.   

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://www.quilombodigital.org/culturalivre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf
http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_Lessig_-_Cultura_Livre.pdf


 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado Profissional – 
Direito da Empresa e dos Negócios 

  
  

Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600,   CEP 93330-002    Porto Alegre – Boa Vista    Rio Grande do Sul    Brasil 
Fone: (51) 3591-1122    E-mail: ppgdireito@unisinos.br   http://www.unisinos.br 

LANDES, William M. POSNER, Richard A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. 

Cambridge, Massachusetts, London: Belknap, 2003.   

WACHOWICZ, Marcos (Coord.).Direito Autoral & Economia Criativa.Curitiba: GEDAI/UFPR, 2015.   

(Org.). Estudos de Propriedade Intelectual.Curitiba: GEDAI/UFPR, 2015.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRANCO, Sérgio. O domínio público no direito autoral brasileiro– uma obra em domínio público. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.   

BOYLE, James. The Public Domain: enclosing the Commons of theMind.USA: Caravan Book, 2008.   

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede.6ed.Tradução de Ronei de Venancio Majer. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999.v. 1. (A era da informação: economia, sociedade e cultural)   

CASTRO, Oona. MIZUKAMI, Pedro (Orgs.).Brasil Pirata, Brasil Original. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra 

e Imagem, 2013.   

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. Information Feudalism: who owns the knowledge economy? New 

York, London: The New Press, 2002.   

HELFRICH, Silke (Comp.).Genes, Bytes y Emisiones: Bienes Comunesy Ciudadanía. México: Fundación 

Heinrich Böll, 2008.   

LESSIG, Lawrence. Remix. USA: Penguin-Press, 2008.   

PENROSE, Edith.La Economía del Sistema Internacional de Patentes. Mexico, Siglo Veinti uno, 1974.   

PRONER, Carol.Propriedade Intelectual:uma outra ordem jurídica possível. São Paulo: Cortez, 2007.   

 RAFFO, Julio. Derecho autoral: hacia un nuevo paradigma.Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2011.  

 SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.).Direito de Autor e Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 

2011.   

SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento. Tradução de Laura Cardellini 

Barbosa de Oliveira. Petrópolis,RJ: Vozes, 2001.  

SMIERS, Joost. SCHIJNDEL, Mariekevan.Imagine...No copyright: por un mundo nuevo delibertad creativa. 

Traducción de Roc Filel la Escolà. Barcelona: Editorial Gedisa S.A., 2008.  

 VILLARES, Fábio (Org). Propriedade intelectual: tensões entre o capital e a sociedade. Paz e Terra: São 

Paulo, 2007.   

WACHOWICZ, Marcos. Direito Autoral e Marco Civil da Internet. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2015.  

  

Links importantes de Revistas para pesquisa de artigos atuais na área:   

1. RevistaPIDCC– Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição 

http://www.pidcc.com.br/br/  

2. Revista do IBPI-Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual  

http://www.ibpibrasil.org/  

http://www.pidcc.com.br/br/
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3. RevistadaABPI– Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual- 

http://www.abpi.org.br/biblioteca1.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=

Revista%20da%20ABPI  

4. EJL-European Journal of Law and Technology- http://ejlt.org/index  

5.IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law- http://link.springer.com/journal/40319  

 6. Review of Intellectual Property Law- http://ripl.jmls.edu/  

  

Links de sites para consulta:  

1.Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial/UFPR-GEDAI –  http://www.gedai.com.br/  

2.Instituto Nacional de Propriedade Industrial–INPI – http://www.inpi.gov.br/  

3.World Intellectual Property Organization– WIPO –  http://www.wipo.int/portal/en/index.html  

4.World Trade Organization– WTO/TRIPS – https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm  

5.United States Patent and Trademark Office– USPTO - http://www.uspto.gov/  

6.European Patent Office - https://www.epo.org/index.html  

7.University of Alicante Intellectual Property &Information Technology–UAIPI- http://www.uaipit.com/es/  
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Empresa, Economia e Desenvolvimento 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária: 30 horas/aula  

Créditos: 2 créditos 

Área temática: Direito 

Código da disciplina:112149 

Professor: Éderson Garin Porto 

 

EMENTA 

Aspectos estruturantes do Direito de Empresa. A realidade jurídica das sociedades contempladas no Código 

Civil e na legislação esparsa empresarial, notadamente a Sociedade por Ações.  O fenômeno da 

internacionalização de sociedades empresárias brasileiras: necessidade de posicionamento global, 

adequação jurídica da estrutura societária e padrões escriturais internacionais. A importância dos acordos de 

acionistas como meio de prevenir conflitos. A administração com base nas boas práticas de governança 

corporativa. Análise do direito societário à luz da legislação e jurisprudência de alguns Estados estrangeiros. 

Tratados aplicáveis às sociedades e a algumas de suas transações internacionais. Análise dos principais 

temas relacionados à clássica teoria geral do Direito Comercial, a partir da unificação do direito privado e das 

relações entre Direito e economia. Estudo das principais características dos tipos societários previstos no 

direito brasileiro, com ênfase nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas. Exame dos principais 

atos e operações societárias tais como fusões, aquisições, formação de joint ventures e de consórcios.   

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aula 01 - Abertura da disciplina. Introdução à Análise Econômica do Direito. 

Texto Inicial: SALAMA, Bruno M. O que é pesquisa em Direito e Economia? Cadernos DireitoGV nº 22, v. 5, 

n. 2, mar/2008. 

Case: análise da MP 832/2018. 

 

Aula 02 - Princípios básicos (conceitos centrais). 

Texto Inicial: MANKIW, N. Gregory; HASTINGS, Allan Vidigal; PAES E LIMA, Elisete; PINTO, Manuel José 

Nunes. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Capítulos I e II. 

POSNER, Richard A. Guido Calabresi’s ‘The Costs os Accidents’: A Reassessment. 64 Maryland Law Review 

12,  2005. 

Case: análise da MP 838/2018. 
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Aula 03 - Modelos econômicos e trade-off. 

Texto Inicial: BERTSIMAS, Dimitris; FARIAS, Vivek F.; TRICHAKIS, Nikolaos. On the efficiency-Fairness 

Trade-off. Management Science, v. 58, n. 12, 2012. 

Case: imposto sobre grandes fortunas. 

 

Aula 04 – Oferta e demanda. Falhas de mercado. Assimetria de informação. Monopólio natural. 

Externalidades e seleção adversa. 

Texto Inicial: COOTER, Robert. Law and Economics. Berkeley Law Books, 2016. Capítulo 2. 

 

Aula 05 – Teoria dos Jogos 

Texto Inicial: PICKER, Randal C. An Introduction to Game Theory and the law. Coase-Sandor Institute for 

Law & Economics Working Paper n. 22, 1994. 

 

Aula 06 - Teoria dos Custos de Transação e Teoria da Firma. 

Texto Inicial: Coase, Ronald (1960), "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, The 

University of Chicago Press, Vol. 3 (Oct., 1960): 1–44. Em COASE, R. H. The firm, the market and the law. 

[S.l.]: The University of Chicago Press, 1990. 

 

Aula 07 - Teoria econômica da propriedade. 

Texto Inicial: COOTER, Robert. Law and Economics. Berkeley Law Books, 2016. Capítulo 4.  

SZTAJN, R. . Eficiência alocativa das normas que regem o direito de propriedade e a reforma agrária. Revista 

de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 115, p. 7-32, 2000. 

 

Aula 08 – Teoria da Agência 

Texto Inicial: Armour, John and Hansmann, Henry and Kraakman, Reinier, Agency Problems, Legal 

Strategies, and Enforcement (July 20, 2009). Oxford Legal Studies Research Paper No. 21/2009; Yale Law, 

Economics & Public Policy Research Paper No. 388; Harvard Law and Economics Research Paper Series 

No. 644 ; ECGI - Law Working Paper No. 135/2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1436555;  

 

Armour, John and Hansmann, Henry and Kraakman, Reinier and Pargendler, Mariana, Foundations of 

Corporate Law (January 25, 2017). FGV Direito SP Research Paper Series No. 147; European Corporate 

Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper No. 336/2017. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2906054 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2906054 

 

GARRUTHERS, Bruce G e HALLIDAY, Terence L. Law, Economy and globalization: Max Weber and How 

international financial intitutions understand law. Disponível em: 

http://www.lexglobal.org/files/017_carruthers_halliday_law_economy_globalization_swedberg.pdf 

 

https://ssrn.com/abstract=1436555
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2906054
http://www.lexglobal.org/files/017_carruthers_halliday_law_economy_globalization_swedberg.pdf
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Aula 09 - Teoria Econômica do Contrato. 

Texto Inicial: COOTER, Robert. Law and Economics. Berkeley Law Books, 2016. Capítulo 8. 

 

Aula 10 - Direito da Concorrência. 

Texto Inicial: SZTAJN, R. . Reorganização societária e concorrência. Revista de Direito Mercantil Industrial, 

Econômico e Financeiro , v. 148, p. 7-16, 2007. 

 

 SZTAJN, R. ; SALLES, M. P. A. . Regulação e concorrência no Sistema Financeiro. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 123, p. 41-58, 2001. 

 

AVALIAÇÃO 

Participação em aula, participação nos seminários, fichas de leitura e prova com consulta e/ou artigo científico 

para publicação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALLI, Cassio. Empresa, direito e economia. São Paulo: Saraiva, 2014. 

COASE, R. H. The firm, the market and the law. [S.l.]: The University of Chicago Press, 1990. 

COOTER, Robert D.; UELEN, Thomas. Direito e economia. Porto Alegre: Bookmann, 2010. 

EASTERBROOK, F. The economic structure of corporate law. Cambridge: Harvard University Press, 1996  

KRAAKMAN, Reiner. et al. The anathomy of corporate law: a comparative and functional approach. Oxford: 

Oxford University, 2000. 

MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Analise economica do direito. São Paulo, Atlas, 2014. 

NORTH, Douglass C. Custos de transação, instituições e desempenho econômico. [S.l.]: Instituto Liberal, 

2002. 

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. São Paulo: Campus, 2005. 

SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 2004. 

SZTAJN, Rachel; ZYLBERSZTAJN, Decio; Direito, economia e organizações. [S.l.]: Campus, 2005. 

YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. [S.l.]: Elsevier, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARAÚJO, Fernando. Análise económica do direito, programa e guia de estudo. [S.l.]: Almedina, 2008. 

ASCARELLI, Tullio. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva e Cia, 1947.  

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, n. 104, p. 108-126, out./dez. 

1996.   

BAINBRIDGE, Stephen M. Corporate governance after the financial crisis. Oxford: Oxford University 

Press, 2013.  

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.  
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CRETELLA NETO, José. Empresa transnacional e direito internacional: exame do tema à luz da 

globalização. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. 3. ed. São Paulo: RT, 2010.  

MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1945. v. 1.  

POLINSKY, A. Mitchell. An introduction to law and economics. 3rd ed. New York: Aspen Publishers, 2003. 

POSNER, Richard A. Economic analysis of law: aspen law. 8th ed. [S.l.]: Wolters Kluwer, 2005. 

POSNER, Richard A. How judges think. [S.l.]: Harvard University Press, 2008. 

SHAVELL, Steven. Economic anaysis of law. [S.l.]: Foundation Press, 2004. 

SHAVELL, Steven. Foundations of economic analysis of law. [S.l]: Harvard University Press, 2004. 

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. São Paulo: Malheiros, 2004. v. 1.  

VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. 5. ed. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1934. v. 1.  

WILLIAMSON, Oliver E. The economics institutions of capitalism. [S.l.]: Free Press, 1985. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Fusões e Aquisições, Insolvência e Recuperação Empresarial 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária total: 60 horas/aula     

Créditos: 4  

Área temática: Direito 

Código da disciplina: 112165 

Professores: Fabiano Koff Coulon, Juliano Puchalski, Laís Lucas. 

 

EMENTA  

Análise dos aspectos jurídicos envolvidos nos procedimentos de fusões e aquisições de empresas, visando 

a desenvolver capacidades para atuação no enfrentamento das diversas questões envolvidas nesses 

processos de reorganização societária. Serão trabalhados os diferentes momentos da alienação de 

participação societária, desde as primeiras aproximações das partes, informações, avaliação de empresas, 

auditoria, reestruturação societária, negociação, assim como os respectivos contratos. Estudar os institutos 

da falência e da recuperação judicial e extrajudicial empresarial tanto no âmbito nacional quanto internacional 

e os seus efeitos na gestão empresarial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Due diligence: tributário, trabalhista 

 Due diligence: societário, cível 

 Investimentos 

 Documentos societários, tipos de contratos 

 M&a no direito americano 

 Responsabilidade administradores 

 Startups 

 Joint venture, fusão, incorporação, cisão e aquisição 

 Aspectos econômicos 

 Direito comparado 

 Recuperação extrajudicial 

 Delitos falimentares 

 Administração da falência 

 Procedimento/efeitos da sentença 

 Bens jurídicos tutelados 

 Temas especiais de direito falimentar 
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AVALIAÇÃO  

No desenvolvimento da atividade acadêmica, poderão ser utilizadas as seguintes metodologias: aulas 

dialogadas e expositivas; seminários; estudo e discussão de casos; provas orais e/ou escritas; leitura, 

fichamento e análise de textos; produção textual; trabalhos coletivos e individuais; exibição e discussão de 

obras artístico-culturais. 

As notas conferidas na atividade observarão a seguinte composição: 1. participação qualificada nos 

encontros, com apresentação oral de leituras prévias efetivadas e entrega ao final do respectivo fichamento 

das leituras ao professor (30% da nota final); 2. entrega do trabalho final (70% da nota final).  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e   falências. 9. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013. 

BOTREL, Sérgio. Fusões e aquisições. São Paulo: Saraiva, 2013. 

CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial. 6. 

ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 

MAMEDE, Gladston. Falência e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo:  Atlas, 2012. 

ROCHA, Dinir; QUATTRINI, Larissa. Fusões, aquisições e organizações 

societárias e due diligence. São Paulo: Saraiva: 2012. 

WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge. Fusão, cisão, incorporação e temas correlatos. 1. ed.,  São Paulo, 

Quartier Latin, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ANAN JÚNIOR, Pedro. Fusão, cisão e incorporação de sociedades. Teoria e Prática. 3. ed., São Paulo, 

Quartier Latin, 2009. 

AYOUB, Luiz Roberto e CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da Recuperação Judicial de 

empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

BARROS, Betania Tanure. Fusões e aquisições no brasil. Entendendo as Razões dos Sucessos e 

Fracassos, São Paulo, Atlas, 2003. 

BULGARELLI, Waldirio. Fusões, incorporações e cisões de sociedades. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coor.). 

Reorganização societária, São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Falência e recuperação da empresa em crise. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. 

IMHOF, Cristiano. Lei de falências e de recuperação de empresas e sua interpretação jurisprudencial. 

Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. 
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LOCATELLI, Fernando. International trade and insolvency law. Is the UNCITRAL Model Law on Cross-Border 

Insolvency an Answer for Brazil? (An Economic Analysis of its Benefits on International Trade). Revista do 

Ministério Público do RS, Porto Alegre, n. 63, 2009. 

LODI, João Bosco. Fusões e aquisições: o cenário brasileiro. Rio de Janeiro, Campos, 1999. 

MUNIZ, Ian. Fusões e aquisições: aspectos fiscais e societários. 2. ed., São Paulo: Quartier Latin, 2011. 

PEIXOTO, Daniel. Responsabilidade tributária e os atos de formação, administração, reorganização e 

dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. 

PRADO, Roberta; PEIXOTO, Daniel; SANTI, Eurico. Estratégias societárias, planejamento tributário e 

sucessório. 2. ed., São Paulo: Saraiva: 2011. 

SADDI, Jairo (Org.). Fusões e aquisições: aspectos jurídicos e econômicos. São Paulo, IOB, 2002. 

SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A de Moraes. Comentários à lei de 

recuperação de empresas e falência.  2.  ed.  São Paulo: RT, 2007 19.  

SPINELLI,   Luís   Felipe;   TELLECHEA,   Rodrigo;   SCALZILLI, João   Pedro. Recuperação de Empresas 

e Falência. Teoria e prática na Lei 11.101/2005. São Paulo: Almedina, 2016. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Gestão da Inovação 

Ano/Semestre: 2018/2  

Carga horária: 30 horas/aula Créditos: 2 créditos 

Área temática: Direito  

Código da disciplina: 112155 

Professor: Silvio Bitencourt da Silva 

 

EMENTA 

Processos de estratégia de inovação nas organizações. Os processos de inovação nas organizações e seu 

impacto na cultura das empresas. Conceitos e tipologias de inovação. Gestão da inovação e características 

das organizações inovadoras. Inovação sustentável, aberta e colaborativa. Sistemas regional e nacional de 

inovação. Dinâmica das redes de inovação.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ESTRUTURA DA ATIVIADE ACADÊMICA 

Aula 01 - Conceitos e reflexões sobre inovação 

Leitura Principal: SALTER, A.; ALEXY, O. The Nature of Innovation. In: DOGDGSON, M.; GANN, D. M.; 

PHILLIPS, N. The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford, Oxford University Press. 2015. (Cap. 

2) 

PISANO, Gary P. You need an innovation strategy. Harvard Business Review, v. 93, n. 6, p. 44-54, 2015. 

 

Aula 02 - Conhecimento e Inovação 

Leitura Principal: NONAKA, I; KODAMA, M; HIROSE, A; KOHLBACHER, F. Dynamic fractal organizations 

for promoting knowledge-based transformation – A new paradigm for organizational theory. European 

Management Journal, 2013. 

COHEN, W. C.; LEVINTHAL, D.A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and 

innovation, Administrative Science Quarterly. Volume 35, Issue 1 pg. 128-152, 1990. 

 

Aula 03 – Gestão da Inovação 

Leitura Principal: COOPER, R. Perspective: The Stage-Gates Idea-to-Launch Process — Update, What’s 

New, and NexGen Systems. The Journal of product innovation management. V. 25, p. 213–232, 2008. 

BARCZAK, G.; KAHN, K. Identifying new product development best practice. Business Horizons, V. 55, 293—

305, 2012. 
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Aula 04 - Sistemas de inovação 

Leitura Principal: MALERBA, F.; ADAMS, P. Sectoral Systems of Innovation. In: DOGDGSON, M.; GANN, 

D. M.; PHILLIPS, N. The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford, Oxford University Press. 2015. 

(Cap. 10) 

AUTIO, E.; THOMAS, L. D. W. Innovation Ecosystems: Implications for Innovation Management? In: 

DOGDGSON, M.; GANN, D. M.; PHILLIPS, N. The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford, 

Oxford University Press. 2015. (Cap. 11). 

 

Aula 05 - Inovação aberta  

Leitura Principal: CHESBROUGH, Henry. The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, v.44, 

n.3, p.33-41, 2003. 

ALEXY, O.; DAHLANDER, L. Managing Open Innovation. In: DOGDGSON, M.; GANN, D. M.; PHILLIPS, N. 

The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford, Oxford University Press. 2015. (Cap. 22) 

 

Aula 06 – Colaboração 

Leitura Principal: DOGSON, M. Collaboration and Innovation Management. In: DOGDGSON, M.; GANN, D. 

M.; PHILLIPS, N. The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford, Oxford University Press. 2015. 

(Cap. 23) 

VON HIPPEL, E.; OGAWA, S.; DE JONG, J. The Age of the Consumer-Innovator. MIT Sloan Management 

Review, Fall, 2011. 

PRAHALAD, C. K.; RAMASWAMY, V. Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation. Journal 

of Interactve Marketing, v. 18, n.3, p.5-14 , 2004. 

 

Aula 07 - Inovação em Modelos de Negócios 

Leitura Principal: MASSA, L.; TUCCI, C. Business Model Innovation. In: DOGDGSON, M.; GANN, D. M.; 

PHILLIPS, N. The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford, Oxford University Press. 2015. (Cap. 

21)FO 

FOSS, Nicolai J.; SAEBI, Tina. Fifteen years of research on business model innovation: How far have we 

come, and where should we go?. Journal of Management, v. 43, n. 1, p. 200-227, 2017. 

 

Aula 08 - Gestão da Inovação Digital 

Leitura Principal: NAMBISAN, Satish et al. Digital Innovation Management: Reinventing innovation 

management research in a digital world. Mis Quarterly, v. 41, n. 1, 2017.VAN ALSTYNE, Marshall W.; 

PARKER, Geoffrey G.; CHOUDARY, Sangeet Paul. Pipelines, platforms, and the new rules of 

strategy. Harvard business review, v. 94, n. 4, p. 54-62, 2016. 
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Aula 09 - Inovação Social 

Leitura Principal: VAN DER HAVE, R. P.; RUBALCABA, L. Social innovation research: An emerging area of 

innovation studies?, In Press, Corrected Proof, 2016. 

SILVEIRA, Franciane Freitas; ZILBER, Silvia Novaes. Is social innovation about innovation? A bibliometric 

study identifying the main authors, citations and co-citations over 20 years. International Journal of 

Entrepreneurship and Innovation Management, v. 21, n. 6, p. 459-484, 2017. 

 

Aula 10 - Entrega do trabalho em grupo e realização da avaliação individual 

 

Forma de Apuração dos Conceitos 

Participação em aula, apresentação e discussão dos textos 30%      

Trabalho em Grupo – Artigo Tecnológico 30%       

Avaliação Individual 40% 

 

Instruções para leitura e discussão dos textos: A cada aula haverá textos relacionados ao tema. A leitura 

desses textos é obrigatória para todos os alunos, que serão convidados, no decorrer da aula, para apresentar 

uma apreciação crítica oral, articulando os diversos pontos de vista dos textos indicados. A cada aula serão 

designados alunos para preparar uma apresentação para os colegas sobre os respectivos textos da aula. A 

apresentação deverá estimular o questionamento, o esclarecimento de dúvidas e o debate de ideias. A 

apresentação deverá ser planejada de forma a ocupar entre 30 - 45 minutos. 

 

Trabalho em Grupo – Artigo Tecnológico: Ao final da disciplina deverá ser apresentada uma produção com 

ênfase profissional, cujo objetivo é apresentar solução para um problema que pode ser apresentada como: 

(a) modelos e processos de gestão; (b) protocolos; (c) sistemas (também softwares); (d) propostas 

metodológicas (inclusive para pesquisa); (e) manuais de operação; (f) material instrucional (somam-se 

didáticos), dentre outros. 

 

Avaliação Final Individual – Avaliação escrita.  
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Gestão Jurídica e de Contencioso para o Advogado Internacional 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária: 15 horas/aula  

Créditos: 1 crédito 

Área temática: Direito 

Código da disciplina: 112163 Sala A02 203 

Professor: Dr. Éderson Garin Porto 

 

EMENTA 

A formação multidisciplinar e internacional do ponto de vista administrativo, legal e estratégico necessário 

para o advogado exercer a liderança na gestão jurídica e de contencioso no âmbito de empresas e escritórios 

com atuação no mercado internacional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aulas 01 e 02: Apresentação da disciplina. Discussão sobre a temática e avaliação. Preparando-se para o 

futuro! 

Texto base: POLL, Edward. The business of law. Planning and operating for survival and growth. 3 ed. 

Chicago: Aba publishing, 2014, p. 319-336. 

 

Aula 03: Advocacia é um negócio? 

Texto base: POLL, Edward. The business of law. Planning and operating for survival and growth. 3 ed. 

Chicago: Aba publishing, 2014, p. 3-11. 

 

Aula 04: Law Firm economics 101 

DODDS, Stuart J. T. Smarter pricing, smater profit. A guide for the law firm of the future. Chicago: Aba 

publishing, 2014, p. 11-26. 

 

Aula 05: Financial Management 

Texto base: POLL, Edward. The business of law. Planning and operating for survival and growth. 3 ed. 

Chicago: Aba publishing, 2014, p. 137-153. 

 

Aula 06: Smarter Princing, Smarter Profit 

DODDS, Stuart J. T. Smarter pricing, smater profit. A guide for the law firm of the future. Chicago: Aba 

publishing, 2014, p. 11-27. 

 

Aula 07: Gestão do Tempo 
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Texto base: JARMON, Amy L. Time and workplace management for lawyers. Chicago: Aba publishing, 

2013, p. 23-56. 

 

Aula 08: Risk Management 

Texto base: POLL, Edward. The business of law. Planning and operating for survival and growth. 3 ed. 

Chicago: Aba publishing, 2014, p. 219-226. 

 

Aulas 09 e 10: The Power of Legal Project Management 

Texto base: JARMON, Amy L. Time and workplace management for lawyers. Chicago: Aba publishing, 

2013, p. 23-56. 

POLL, Edward. The business of law. Planning and operating for survival and growth. 3 ed. Chicago: Aba 

publishing, 2014, p. 219-226. 

 

AVALIAÇÃO 

No desenvolvimento da atividade acadêmica, poderão ser utilizadas as seguintes metodologias: aulas 

dialogadas e expositivas; seminários; estudo e discussão de casos; provas orais e/ou escritas; leitura, 

fichamento e análise de textos; produção textual; trabalhos coletivos e individuais; exibição e discussão de 

obras artístico-culturais. 

As notas conferidas na atividade observarão a seguinte composição: 1. participação qualificada nos encontros 

com apresentação oral e entrega de um plano de apresentação com indicações bibliográficas (50% da nota 

final); 2. entrega do trabalho final, consistente na elaboração de um projeto aplicado (50% da nota final).  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BORANGA, Anna Luiza; SALOMÃO, Simone Viana (Coord.). Direito, gestão e prática: administração legal 

para advogados. São Paulo: Saraiva: FGV, 2010. 

CARMONA, Carlos Alberto; AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei (Coord.). Direito, gestão e prática: estratégias 

processuais na advocacia empresarial. São Paulo: Saraiva: Direito GV, 2011. 

DODDS, Stuart J. T. Smarter pricing, smater profit. A guide for the law firm of the future. Chicago: Aba 

publishing, 2014. 

JARMON, Amy L. Time and workplace management for lawyers. Chicago: Aba publishing, 2013. 

LAMBRETH, Susan Raridon e RUEFF JR., David A. The Power of Legal Project Management. Chicago: 

Aba publishing, 2014. 

LAVELLE, Kerry M. The business guide to Law. Creating and operating a successuful Law firm. Chicago: 

Aba publishing, 2015. 

LEITE, Leonardo Barém. Gestão estratégica do departamento jurídico moderno. Curitiba: Juruá. 2010. 

MACEDÔNIA, Alexandre. Planejamento e gestão para escritórios de advocacia. São Paulo: Magister, 

2011 
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POLL, Edward. The business of law. Planning and operating for survival and growth. 3 ed. Chicago: Aba 

publishing, 2014. 

PRADO, Roberta Nioac (Coord.). Direito, gestão e prática: empresas familiares: governança corporativa, 

governança familiar, governança jurídica. São Paulo: Saraiva: FGV, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ABRAHAM, Marcus. Manual de auditoria jurídica: legal due diligence: uma visão multidisciplinar no direito 

empresarial brasileiro. Rio de Janeiro: Quartier Latin. 2007. 

BALAS, Aron et al. The divergence of legal procedures. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic 

research, 2008. Working Paper n. 13809. Disponível em: <http://www.nber.org/papers/w13809.pdf>. 

BANCO MUNDIAL.  Fazendo com que a justiça conte: medindo e aprimorando o desempenho do 

judiciário no Brasil. Brasília: Banco Mundial, 2004. Relatório n. 32789-BR. Disponível em: 

<http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-1185895645304/4044168-

1186404259243/29Justica.pdf>. 

CAIN, George H. Turning Points. New paths and second careers for lawyers. Chicago: Aba publishing, 

1994. 

KOBAIASHI, Bruce H; PARKER, Jeffrey S. Civil procedure: general economic analysis. In: BOUCKAERT, 

Boudewijn; DE GEEST, Gerrit. (Eds.) Encyclopedia of law and economics. Cheltenham: Edward Elgar, 2000. 

v. 1, p. 65-117. Disponível em: <http://encyclo.findlaw.com/7000book.pdf>.  

KRIEGER, Stefan H. E NEUMANN Jr, Richard K. Essential lawyering skills. Interviewing, counseling, 

negotiation, and persuasive fact analysis. 4 ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2011. 

KRITZER, Herbert M. Lawyers fees and lawyer behavior on litigation: what does the empirical literature 

really say? Texas Law Review. Austin, vol. 80, pp. 1943-1983, jun. 2002. Disponível em: 

<http://users.polisci.wisc.edu/kritzer/research/law_misc/TexasLR-2002.pdf>. 

MELCHER, Michael F. The Creative Lawyer. A practical guide to authentic professional satisfaction. 

Chicago: Aba publishing, 2007. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

PARNELL, David J. The failing law firm. Symptons and remedies. Chicago: Aba publishing, 2014. 

PATRICIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise econômica da litigância. Lisboa: Almedina, 2005.  

SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Gerenciamento de Processos Judiciais. São Paulo: Saraiva, 2010. 

VERCAMMEN, Kenneth. Smart marketing for the small firm lawyer. Chicago: Aba publishing, 2014. 

WALTON, Kimn Alayne. What Law school doesn’t teach you...but you really need to know. Expert tips 

& Strategies for making your legal career a huge sucess. Chicago: Harcourt Legal & Professional 

Publications, 2000. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Governança Corporativa 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária: 15 horas/aula  

Créditos: 1 crédito 

Área temática: Direito 

Código da disciplina: 112164 

Professor: Dr. Cristiano Machado Costa 

 

EMENTA 

Conceitos fundamentais de governança corporativa; Separação entre propriedade e controle, Função-objetivo 

das empresas e teoria de agência; Mecanismos internos e externos de governança; Panorama da governança 

corporativa no Brasil; Governança corporativa no mundo; Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e 

Conselho Fiscal; Códigos de Boas Práticas de Governança; Principais pesquisas sobre governança 

corporativa; Aspectos metodológicos das pesquisas sobre governança corporativa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Módulo I 

Definições e mecanismos de Governança Corporativa. Teoria de Agência: princípios básicos e problema do 

Principal-Agente. 

 Módulo II 

Controle x Propriedade. Conselhos de Administração. Remuneração de Executivos e mecanismos de 

incentivos.  Estrutura de Capital. Políticas de Dividendos. Evidenciação Voluntária e Obrigatória. Oferta Hostil, 

Investidores Institucionais e Tópicos Especiais em Governança.  

 Módulo III 

Governança Corporativa e Valor. Governança Corporativa no Brasil: Práticas Recomendadas, Voluntárias e 

Obrigatórias. Ambiente Regulatório Brasileiro e Internacional. Governança Corporativa no Mundo. 

 Módulo IV 

A Literatura sobre Governança Corporativa no Brasil. Governança Corporativa em Empresas Não-Listadas: 

Estudos de Caso. Apresentação de Estruturas de Governança (atividade avaliativa). 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará com base em três critérios e pesos: 

- Participação em sala de aula (avaliada pela frequência e envolvimento com as atividades), correspondendo 

a 1/5 da nota final. 

- Apresentação de Estrutura (última aula) – 2/5 da nota final. 

- Trabalho (entrega na última aula) - 2/5 da nota final. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADAMS, Renee B.; FERREIRA, Daniel. A theory of friendly boards. The Journal of Finance, [S.l.], v. 62, n. 

1, p. 217-250, 2007. 

BECHT, Marco; BOLTON, Patrick; RÖELL, Ailsa. Corporate law and governance. Handbook of Law and 

Economics, [S.l.], v. 2, p. 829-943, 2007. 

BLACK, Bernard S.; DE CARVALHO, Antonio Gledson; SAMPAIO, Joelson Oliveira. The evolution of 

corporate governance in Brazil. Emerging Markets Review, [S.l.], v. 20, p. 176-195, 2014. 

CLAESSENS, S. Corporate governance and development. The World Bank Research Observer, v. 21(1), 

91-122, 2006. 

DA SILVEIRA, A. D. M. Governança corporativa no Brasil e no mundo: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 

Elsevier, 2015. 

FARINHA, Jorge. Dividend policy, corporate governance and the managerial entrenchment hypothesis: an 

empirical analysis. Journal of Business Finance & Accounting, [S.l.], v. 30, n. 9/10, p. 1173-1209, 2003. 

GILLAN,  Stuart L. Recent  developments in corporate  governance: an overview. Journal of Corporate 

Finance, Amsterdam, v. 12, p. 381-402, 2006. 

JENSEN, Michael; MECKLING, William. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 

structure. Journal of Financial Economics, Lausanne, v. 3, p. 305-360, Oct. 1976. 

MORCK, Randall K. (Ed.). A history of corporate governance around the world. Chicago: National Bureau 

of Economic Research NBER, 2005.  

SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert W. A survey of corporate governance. The Journal of Finance, [S.l.], v. 

52, n. 2, p. 737-783, 1997. 

TRICKER, RI Bob. Corporate governance: principles, policies, and practices. [S.l.]: OUP Oxford, 2015. 

VERRECCHIA, Robert E. Essays on disclosure.Journal of accounting and economics, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 

97-180, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARAUJO, Aloisio P.; FERREIRA, Rafael VX; FUNCHAL, Bruno. The Brazilian bankruptcy law experience. 

Journal of Corporate Finance, [S.l.], v. 18, n. 4, p. 994-1004, 2012. 

BERLE, A.; MEANS, G. The modern corporation and private property. New York: Harcourt, 1932. 

CAMPELLO, Murillo. Contemporary corporate finance research on South America. Journal of Corporate 

Finance, [S.l.], v. 18, n. 4, p. 879-882, 2012. 

CARVALHAL, Andre. Do shareholder agreements affect market valuation: evidence from Brazilian listed firms. 

Journal of Corporate Finance, [S.l.], v. 18, n. 4, p. 919-933, 2012. 

COSTA, Cristiano Machado et al. Non‐compliance in executive compensation disclosure: the brazilian 

experience. Journal of Business Finance & Accounting, [S.l.], v. 43,  n. 3-4, p. 329-369, 2016. 

COSTA, Cristiano M. et al. Family management: creating or destroying firm value: Economics Bulletin, [S.l.], 

v. 34, n. 4, p. 2292-2302, 2014. 
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FAMA, Eugene; JENSEN, Michael. Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 

Chicago, v. 26, p. 301-325, June 1983. 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança corporativa. 

São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/userfiles/Codigo_julho_2010_a4.pdf>. 

Acesso em: 24 jun. 2016.  

LA PORTA, Rafael; SHLEIFER, Andrei; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio. Corporate ownership around the 

world. Journal of Finance, New York, v. 54, p. 471-517, 1999. 

LEUZ, Christian; VERRECCHIA, Robert E. The economic consequences of increased disclosure (digest 

summary). Journal of accounting research, [S.l.], v. 38, p. 91-124, 2000. 

OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing, 2015. 

SCHMIDT, Breno. Costs and benefits of friendly boards during mergers and acquisitions. Journal of Financial 

Economics, [S.l.], v. 117, n. 2, p. 424-447, 2015. 

SROUR, Gabriel. Práticas diferenciadas de governança corporativa: um estudo sobre a conduta e a 

performance das firmas brasileiras. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 59, n. 4, p. 635-674, 

out./dez. 2005. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Inovação e Marcos Regulatórios Fiscais 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária: 30 horas/aula  

Créditos: 2 créditos 

Área temática: Direito 

Código da disciplina: 112160 

Professor: Marciano Buffon e Silvio Bitencourt da Silva 

 

EMENTA 

A disciplina terá por temática a tributação e sua relação com áreas de inovação tecnológica e novos setores 

da Economia. Temas como tributação ambiental, comércio eletrônico, downloads e nuvens, Extrafiscalidade 

e benefícios fiscais serão estudados à luz da teoria jurídica e da Análise Econômica do Direito. 

 

PLANO DE ENSINO 

Aula 01 - Inovação e Marcos Regulatórios Fiscais 

Leitura Principal: Não aplicável / Aula expositiva: Tributação e Complexidade (Marciano Buffon) 

 

Aula 02 - Incentivos fiscais e extrafiscalidade 

Leitura Principal: BUFFON, Marciano; JACOB, Lilian Ramos. Os incentivos fiscais no ramo tecnológico como 

instrumento do desenvolvimento nacional. Direito e Desenvolvimento, v. 6, n. 2, p. 121-144, 2016. 

LAKS, Larissa Rodrigues. Extrafiscalidade e incentivos à inovação tecnológica. Revista do Direito Público, 

v. 11, n. 2, p. 230-259, 2016. 

 

Aula 03 - Políticas de Inovação 

Leitura Principal: AVELLAR, Ana Paula Macedo de; BOTELHO, Marisa dos Reis Azevedo. Efeitos das 

políticas de inovação nos gastos com atividades inovativas das pequenas empresas brasileiras. Estudos 

Econômicos, v. 46, n. 3, p. 609-642, 2016. 

Aula 04 - Conceitos e reflexões sobre inovação 

Leitura Principal: FAGERBERG, J. A Guide to the Literature. In: FAGERBERG, J.; MOWERY, D. C.; 

NELSON, R. R. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford, Oxford University Press, 2006. 

BRULAND, K.; MOWERY, D. C. Innovation through Time. Science, Technology, and Innovation Policy. 

In: FAGERBERG, J.; MOWERY, D. C.; NELSON, R. R. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford, Oxford 

University Press, 2006. 

 

Aula 05 - Política de Ciência, Tecnologia e Inovação 
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Leitura Principal: LUNDVALL, B.; BORRÁS, S. Science, Technology, and Innovation Policy. In: 

FAGERBERG, J.; MOWERY, D. C.; NELSON, R. R. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford, Oxford 

University Press, 2006. 

FAGERBERG, J. Innovation Policy: Rationales, Lessons and Challenges. Journal of Economic Surveys, 

2016. 

EDLER, Jakob; FAGERBERG, Jan. Innovation policy: What, why, and how. Oxford Review of Economic 

Policy, v. 33, n. 1, p. 2-23, 2017. 

 

Aula 06 - O Sistema de Inovação Brasileiro: uma proposta orientada por missões 

Leitura Principal: MAZZUCATO, Mariana. O Estado Empreendedor: desmascarando o mito do setor 

público vs. setor privado. Portfolio-Penguin, 2014. 

MAZZUCATO, Mariana; PENNA, Caetano. The Brazilian innovation system: a mission-oriented policy 

proposal. 2016. 

 

Aula 07 - Apoio Financeiro Indireto: Incentivos Fiscais 

Leitura Principal: Lei do Bem (Lei nº 11.196/, de 21/11/2005) 

Lei de Informática (Lei nº 8.248, de 23/10/1991, e alterações)  

 

Aula 08 - Apoio Financeiro Indireto: Incentivos Fiscais 

Leitura Principal: PADIS e PATVD (Lei nº 11.484, de 31/05/2007, e alterações)  

Regime Automotivo: Rota 2030 – Mobilidade e Logística (Medida Provisória nº 843, de 6/07/2018) 

 

Aula 09 - Apoio Financeiro Indireto: Investimento Obrigatório 

Leitura Principal: Cláusula de PD&I ANP (Lei nº 9.478, de 6/08/1997, e alterações) 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica (Resoluções Normativas: 316/2008, 

504/2012 e 754/2016) 

 

Aula 10 - Apoio Financeiro Direto: Fomento a inovação no Brasil 

Leitura Principal:  

- FINEP 

- BNDES 

- CAPES 

- CNPq 

- EMBRAPII 

- Capital de Risco 

- Investimento Direto 
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Forma de Apuração dos Conceitos 

Participação em Aula 50%      

Apresentação e Discussão dos Textos 50 

 

Instruções para leitura, apresentação e discussão dos textos: A cada aula haverá textos referências 

legais e/ou normativas relacionadas ao tema. A leitura desses textos e referências é obrigatória para todos 

os alunos, que serão convidados, no decorrer da aula, para apresentar uma apreciação crítica oral, articulando 

os diversos pontos de vista dos textos e referências indicadas. A cada aula serão designados alunos para 

preparar uma apresentação para os colegas sobre os respectivos textos e/ou referências da aula. A 

apresentação deverá estimular o questionamento, o esclarecimento de dúvidas e o debate de ideias. A 

apresentação deverá ser planejada de forma a ocupar entre 45 - 60 minutos. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Direito e Startups 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária: 30 horas/aula  

Créditos: 2 créditos 

Área temática: Direito 

Código da disciplina: 

Professor: Éderson Garin Porto 

 

EMENTA 

A compreensão da Inovação como fator de crescimento econômico e o papel desempenhado pelas startups 

neste cenário, bem como compreender como o direito pode desempenhar um papel importante nesta nova 

economia. Os instrumentos societários utilizados por empreendedores que decidem por criar startups, quer 

seja através de uma sociedade formalmente constituída ou por uma sociedade em comum. Aspectos fiscais 

de novos negócios e suas inovações. Etapas do financiamento de startups e os tipos de financiamento que 

os empreendedores podem encontrar. Discutir outros pontos relevantes em que o direito se relaciona com as 

startups. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aula 01: Abertura da disciplina. Inovação e Startups. 

Texto inicial: RIES, Eric. A Startup Enxuta. São Paulo: Leya, 2011. 

 

Aula 02: Arranjos Societários em Startups. Acordos pré-operacionais. Contrato Social e Acordo de Sócios. 

Texto inicial: Nybo, Erik Fontenele. Memorando de Entendimentos para Pré-Constituição de Startups. In: 

Júdice, Lucas Pimenta; Nybo, Erik Fontenele. Direito das Startups. Curitiba: Juruá, 2016. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes.  A Sociedade em Comum. São Paulo: Malheiros, 2013. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes.  ADAMEK, Marcelo Vieira von . Affectio societatis: um 

conceito jurídico superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social. Revista de Direito 

Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 149-150, p. 108-130, 2008. 

 

Aula 03: Governança Corporativa em Startups; 

Remuneração e Bonificação de Gestores – Stock Options e Vesting; 

Texto inicial: SILVA, Layon Lopes. Governança Corporativa para Startups. In: JÚDICE, Lucas Pimenta; 

NYBO, Erik Fontenele. Direito das Startups. Curitiba: Juruá, 2016.  

ADAMEK, Marcelo von. Abuso de minoria em direito societário. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2014. 

ATASANOV, V.; BLACK, B.; CICCOTELLO, C. Law and tunneling. Journal of 
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Corporation Law, v. 37, 2011. 

CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. A adoção de práticas diferenciadas de Governança 

Corporativa beneficia o acionista e aumenta a liquidez acionária? Evidências empíricas do 

mercado brasileiro. Revista de Gestão, v. 17, n. 2, art. 5, p. 189-208, 2010. 

LARRATE, Marco. Governança Corporativa e Remuneração dos Gestores. 1.ed. Atlas. São Paulo, SP, 2013. 

 

Aula 04: Investimentos em Startup 

Texto Inicial: FELD, Brad e MENDELSON, Jason. Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture 

Capitalist. 3 ed. Nova Jersey: Willey, 2016. 

COELHO, Giulliano Tozzi; GARRIDO, Luiz Gustavo. Dissecando o Contrato com Investidor-Anjo. In: JÚDICE, 

Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele. Direito das Startups. Curitiba: Juruá, 2016. p. 115-130. 

SCALZILLI. João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Sociedade em Conta de Participação: 

aplicações práticas e diferentes formatações. IN: BOTREL, Sérgio; BARBOSA, Henrique. Finanças 

Coporativas: aspectos jurídicos e estratégicos. São Paulo: Altas, 2016. p 617-637. 

SILVA, Layon Lopes. Debêntures. O que são, sua regulamentação e utilização por Sociedades Limitadas. In: 

JÚDICE, Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele. Direito das Startups. Curitiba: Juruá, 2016. 

 

Aula 05: Aspectos Tributários em Startups 

Texto inicial: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro e DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Direito 

societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Aula 06: Influência da Tecnologia nos Contratos envolvendo Startups 

Acordo de Confidencialidade Termos de Uso; Política de Privacidade e Marco Civil da 

Internet; Contratos Eletrônicos. 

Texto inicial: BACELO, Ana Paula Terra. Arquitetura de Software: conceitos e tendências. Jornada 

Acadêmica – FACIN PUCRS. 2010 

ABRANTES, Antonio Carlos de Souza. A patenteabilidade de algoritmos e do 

Programa de computador em si. Revista da ABPI- Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de 

Janeiro. v.135, p. 6-21. Mar/Abr 2015. 

 

Aula 07: Propriedade Intelectual & Startup 

Texto inicial: ABRANTES, Antonio Carlos de Souza. A patenteabilidade de algoritmos e do programa de 

computador em si. Revista da ABPI- Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. v.135, 

p. 6-21. Mar/Abr 2015. 

 

Aula 08: Blockchain e Smartcontracts 

Texto inicial: PILKINGTON, M. Blockchain Technology: principles and applications. Research Handbook on 

Digital Transformations, 18, 2015. Disponível em: 
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<https://ssrn.com/abstract=2662660>. 

 

Aula 09: Startup e Regulação 

Texto inicial: ARAÚJO, D. B. S. G. Mercado de capitais: definição, funções, objetivos e histórica da 

regulação brasileira. In: ______. Regulação brasileira do mercado de capitais. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

BAPTISTA, Patrícia; KELLER, Clara Iglesias. Por que, quanto e até onde regular as 

novas tecnologias? Entre inovação e preservação, os desafios trazidos pelas inovações 

disruptivas. In: FREITAS, Rafael Veras de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; FREIGELSON, 

SATHLER, Marina Rosa. Os desafios do equity crowdfunding. In: FREITAS, Rafael Veras 

de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; FREIGELSON, Bruno (Coord.). Regulação e novas 

tecnologias. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

Bruno (Coord.). Regulação e novas tecnologias. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

ZHOU, W.; ARNER, D. W.; BUCKLEY, R. P. Regulation of Digital financial services in 

china: last mover Advantage. Tsinghua China Law Review, University of Hong Kong 

Faculty of Law Research, [Paper no. 2015/044], N. 8, 2015. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2660050>. 

 

Aula 10: Cases de Sucesso 

Texto inicial: Debate com CEOs de startups de destaque no mercado. 

 

AVALIAÇÃO 

Participação em aula, participação nos seminários e elaboração de parecer jurídico para solução dos 

problemas propostos para cada seminário. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BHIDE, Amar. Bootstrap Finance: The Art of Start-ups. In: Harvard Business Review, v. 70, 6, p. 109-117, 

Nov. 1992. 

COOTER, Robert; SCHÄFER, Hans-Bernd. O Nó de Salomão: como o direito pode erradicar a pobreza das 

nações. Curitiba: CRV, 2017. 

COELHO, Giulliano Tozzi; CAMARGO, Henrique Cabral; RIGÃO, Romulo de Oliveira. Contrato De 

Investimento Em Startup Pela Ótica Da Teoria Da Agência: Análise De Cláusulas E A Relação Com Os 

Conflitos De Agência. In: Revista dos Tribunais. vol. 976. São Paulo: Revista dos Tribunais: fev. 2017. p. 221-

239. 

FELD, Brad e MENDELSON, Jason. Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. 3 

ed. Nova Jersey: Willey, 2016. 

JONIKAS, Donatas. Startup evolution curve. From idea to profitable and scalable business. San Bernardino: 

IDEA, 2018. 



 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado Profissional – 
Direito da Empresa e dos Negócios 

  
  

Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600,   CEP 93330-002    Porto Alegre – Boa Vista    Rio Grande do Sul    Brasil 
Fone: (51) 3591-1122    E-mail: ppgdireito@unisinos.br   http://www.unisinos.br 

JÚDICE, Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele. Direito das Startups. Curitiba: Juruá, 2016. 

LARRATE, Marco. Governança Corporativa e Remuneração dos Gestores. 1.ed. Atlas. São Paulo, SP, 2013. 

PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro e DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Direito societário: 

estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

PORTO, Éderson Garin. Manual Jurídico das Startups. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 

RANDALL S. BILLINGSLEY, a; DAVID M. SMITH, a. Why Do Firms Issue Convertible Debt?. Financial 

Management. 2, 93, 1996. 

REUM, Courtney e REUM, Carter. Shortcut your startup. Speed up sucess with unconventional advice from 

the trenches. Nova York: Gallery Books, 2018. 

RIES, Eric. The Lean Startup: How today’s entreperneurs use continues innovation to create radically 

successful business. Nova York: Crown Business, 2011.  

SCALZILLI. João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Sociedade em Conta de Participação: 

aplicações práticas e diferentes formatações. IN: BOTREL, Sérgio; BARBOSA, Henrique. Finanças 

Coporativas: aspectos jurídicos e estratégicos. São Paulo: Altas, 2016. p 617-637. 

THIEL, Peter. Zero to One. Notes on startups, or how to built the future. Nova York: Crown Business, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COUTINHO, Sérgio Mendes Botrel. Fusões e aquisições.  4 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

DEGENNARO, Ramon. P.; DWYER, Gerald P. Expected Returns to Stock Investments by Angel Investors in 

Groups. Working Paper Series (Federal Reserve Bank of Atlanta). 2010. p. 1-48. 

DIMOV, D; MURRAY, G. Determinants of the Incidence and Scale of Seed Capital Investments by Venture 

Capital Firms. Small Business Economics. 30, 2, 127-152, Feb. 2008. ISSN: 0921898X. 

DINIZ, Gustavo Saad. Instrumentos de Capitalização Societária. Revista de Direito Privado. vol 49. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, jan-mar 2012. p. 103-121. 

ENEI, José Virgílio Lopes. O capital de risco e o private equity no Brasil: a nova lógica do investimento. In: 

ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.). Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. São Paulo: 

Malheiros, 2011, p. 723.  

GOMPERS, P; LERNER, Josh. The Venture Capital Revolution. The Journal of Economic Perspectives. vol 

15. n. 2. Nashville: American Economic Association, 2001. p. 145-168. 

GOMPERS, P. e LERNER, J. The Venture Capital Cycle, Cambridge MA: MIT Press.  

HAAS, Jeffrey J. Corporate finance. Nova York: West Academic, 2017 

HILL, Claire; QUINN, Brian e SOLOMON, Steven. Mergers and Acquisitions. St. Paul: West Academy, 2016. 

KERR, William R.; LERNER, Josh.; SCHOAR, Antoinette. The Consequences of Entrepreneurial Finance: 

Evidence from Angel Financings. In: Review of Financial Studies 27, no. 1 (January 2014): 20–55. 

MAXWELL, A. L., JEFFREY, S. A., & LÉVESQUE, M. 2011. Business angel early stage decision making. In:  

Journal of Business Venturing, 26: 212–225.  
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SAZONOV, S; et al. Alternative sources of business development: Mezzanine financing. Scientific Papers of 

the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 23, 37, 143-155, Jan. 1, 2016. 

ISSN: 18048048.. 

SCALZILLI. João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Sociedade em Conta de Participação: 

aplicações práticas e diferentes formatações. IN: BOTREL, Sérgio;  

SUDEK, R. Angel investment criteria. Journal of Small Business Strategy, 17: 89–103. 

WONG, Andrew; BHATIA, Mihir; FREEMAN, Zachary. Angel Finance: the other venture capital. Strategic 

Change. Nov2009, Vol. 18 Issue 7/8, p. 221-230. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em (Mestrado Profissional) Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Tópicos Especiais I - Normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária total: 15   

Créditos: 1 crédito 

Área temática: Direito e Administração 

Código da disciplina: 112169_T04 

Professor: Silvio Bitencourt da Silva 

 

EMENTA  

Englobam-se nesse tema a normalização, a regulamentação técnica, e a avaliação de conformidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Normalização 

 História da Normalização Brasileira 

 Objetivos, impactos, benefícios e princípios da Normalização 

 Normalização Nacional, Regional e Internacional 

 Normas Técnicas 

 Regulamentos Técnicos 

Regulamentação Técnica 

 Termos, definições e siglas  

 Referências 

 Princípios Gerais da Boa Prática Regulatória  

 Estrutura e Conteúdo de um Regulamento Técnico  

 Elaboração de um regulamento técnico  

 Adoção do Regulamento Técnico  

 Implementação do Regulamento Técnico 

Avaliação da Conformidade 

 Definições e Conceitos 

 Classificação da atividade de avaliação da conformidade 

 Mecanismos de avaliação da conformidade 

 Fatores chave para o sucesso da atividade de avaliação da conformidade 

 Acreditação e Designação 
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OBJETIVOS 

A normalização e o consequente uso de normas técnicas pelas empresas têm estabelecido novas bases para 

a competitividade e para a regulação de diferentes indústrias. Procura-se discutir a normalização como um 

dos instrumentos básicos para a organização da produção assim como para a racionalização dos mercados.  

São apresentados os conceitos de normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade, 

procurando-se mostrar seus objetivos e os inúmeros benefícios econômicos, sociais e ambientais em 

diferentes contextos industriais. 

 

METODOLOGIA 

Buscando relacionar teoria e prática envolvendo o aluno de forma ativa no processo de ensino e de 

aprendizagem, serão adotadas metodologias e técnicas pedagógicas diversificadas e dinâmicas, tais como: 

aulas expositivas e dialogadas, estudo de caso e leituras dirigidas. 

 

AVALIAÇÃO  

Participação em Aula, Apresentação e Discussão das referências 30%      

Trabalho em Grupo – Análise de Caso Prático 30%       

Avaliação Individual 40% 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABNT; SEBRAE. Guia de termos e expressões utilizados na Normalização. [recurso eletrônico] / 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Rio 

de Janeiro: ABNT; SEBRAE, 2012. 62 p. Disponível em: 

http://abnt.org.br/paginampe/biblioteca/files/upload/anexos/pdf/35d4c89cdd69c61994adfea9644072ff.pdf. 

Acesso em 27/01/2018. 

ABNT . História da normalização brasileira. [recurso eletrônico] / Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 112 p. Disponível em: http://www.abnt.org.br/images/pdf/historia-

abnt.pdf. Acesso em 27/01/2018. 

ABNT. ABNT ISO/IEC Guia 2: normalização e atividades relacionadas: vocabulário geral. 2. ed. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.  Rio de Janeiro, 2006. 

BLIND, K. (2004). The Economics of Standards. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.  

CNI-COMPI. Normalização : conhecendo e aplicando na sua empresa. [recurso eletrônico] / Confederação 

Nacional da Indústria (Brasil) Unidade de Competitividade Industria, 2. ed. rev. Brasília, 2002.  Disponível em: 

http://admin.cni.org.br/portal/data/files/00/FF80808124866EB50124975BA7A55C42/Normaliza%C3%A7%C

3%A3o%20def.pdf. Acesso em 27/01/2018.  

CONMETRO. Guia de Boas Práticas de Regulamentação Técnica. [recurso eletrônico] / Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Brasília: CONMETRO, 2007. Disponível em: 

 http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/guia_portugues.pdf. Acesso em 27/01/2018.  

http://abnt.org.br/paginampe/biblioteca/files/upload/anexos/pdf/35d4c89cdd69c61994adfea9644072ff.pdf
http://www.abnt.org.br/images/pdf/historia-abnt.pdf
http://www.abnt.org.br/images/pdf/historia-abnt.pdf
http://admin.cni.org.br/portal/data/files/00/FF80808124866EB50124975BA7A55C42/Normaliza%C3%A7%C3%A3o%20def.pdf
http://admin.cni.org.br/portal/data/files/00/FF80808124866EB50124975BA7A55C42/Normaliza%C3%A7%C3%A3o%20def.pdf
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/guia_portugues.pdf
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INMETRO. Avaliação da Conformidade. [recurso eletrônico] / Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia. Rio de Janeiro : INMETRO, 6ª edição, 2015. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/acpq.pdf. Acesso em 27/01/2018.  

SOUTO, Franklin Cláudio Rache. Uma visão da normalização. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1991. 131p.  

VRIES, Henk J. de. Standardization. A business approach to the role of national standardization 

organizations. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

CARGILL, Carl F. Open systems standardization. A business approach. Londres: Prentice Hall, 1997.  

DIAS, José Luciano de Mattos. Os mercados medidos. A construção da tecnologia industrial básica no 

Brasil. Rio de Janeiro: Ink Produções, 2007. 

GREENSTEIN, Shane e STANGO, Victor (ed.). Standards and public policy. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007.  

GRINDLEY, Peter. Standards, strategy and policy. Cases and stories. Nova Iorque: Oxford University Press, 

2002.  

KIRBY, Richard S. Engineering in history. Nova Iorque: Dover, 1990. 

KRISLOV, Samuel. How nations choose product standards and standards change nations. Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 1997.  

RECK, Dickson. National standards in a modern economy. Nova Iorque: Harper and Brothers, 1956.  

SWANN, G.P. International standards and trade.A Review of the Empirical Literature, OECD Trade Policy 

Working Papers, No. 97, OECD Publishing, 2010. 

  

http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/acpq.pdf
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios 

Disciplina: Tópicos Especiais II - Negociação para o Direito 

Ano/Semestre: 2018/2 

Carga horária total: 30h 

Créditos: 02 

Código da disciplina: 112170_T04 

Professor: CLEA BEATRIZ MACAGNAN 

 

EMENTA 

Fundamentação dos jogos contratuais: negocial verso judicial. Apropriação de técnicas que possibilitem 

desenvolvimento de estratégia colaborativa de negociação. Planejamento, desenvolvimento e manutenção 

da negociação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Jogos contratuais 

• Jogo negocial e o jogo jurídico 

• Condições para negociar com sucesso. 

• Etapas do processo de negociação: diagnóstico, planejamento, tratativas e manutenção do contrato. 

• Estratégias, táticas e relações de poder nas negociações. 

• Comunicação nas negociações (verbais e não-verbais). 

• Ética em negociação. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar bases conceituais que possibilite entendimento do processo de gestão de conflitos, como forma 

de aprimorar a eficiência nos jogos contratuais, considerando o ambiente econômico-financeiro. 

 

METODOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Aulas expositivas e dinâmicas que possibilitam a vivencia dos alunos, permitindo que os mesmos reflitam 

sobre suas práticas incorporando aspectos teóricos da temática. 

 

AVALIAÇÃO 

Farão parte da avaliação os seguintes instrumentos: 

(1) participação nas atividades práticas 

(2) produção de artigo 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FISHER, Roger. Estratégias de negociação. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. 

FISHER, Roger; URY, Willian e PATTON, Bruce. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 1994. 

LEWICKI, Roy; SAUNDERS, David e MINTON, John. Fundamentos da negociação. 

Porto Alegre: Bookman, 2002. 

MACAGNAN, Clea Beatriz. Compras: elementos para o jogo da negociação de produtos e serviços. 

Porto Alegre: Editora Entremeios, 2009. 

MACAGNAN, C. Negociações Sindicais. Viamão: Entremeios Editora. 2009. 

URY, Willian. Supere o não negociando com pessoas difíceis. São Paulo: Best Seller, 1991. 


