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EMENTA 

Tecnologia e o Direito; Da Sociedade Informacional à Imersão Tecnológica; Ética corporativa organizacional; 
Compliance e seus aspectos jurídicos fundamentais; Gestão de riscos corporativos; Governança corporativa, 
compliance e ética; O compliance como mecanismo de modificação e inovação na cultura organizacional; 
Prática de implementação de programas de compliance na empresa; as intersecções entre ESG e 
Compliance. Compliance de dados e o novo mercado digital.  

 

OBJETIVOS 

Geral 
Propiciar conhecimentos relativos aos fundamentos, conceitos e às correntes teóricas sobre o compliance, 
dentro da perspectiva dos avanços tecnológicos e abordando o contexto do desenvolvimento do setor 
privado nacional, regional e/ou local. 
 
Específicos 
a) Debater e refletir sobre os fundamentos, conceitos e correntes teóricas relativos aos aspectos e do 

compliance; 
b) Conhecer e compreender os elementos jurídicos que integram um projeto de compliance no ambiente 

organizacional – empresas do setor privado; 
c) Apreender a identificar e construir programas de compliance; 
d) Analisar criticamente a gestão de riscos corporativos, a partir de programas de compliance, bem como 

estes podem se colocar como importante ferramenta de inovação; 
e) Pesquisar acerca das influências que a tecnologia, a partir dos marcos regulatórios existentes, possui na 

construção e desenvolvimento da cultura do compliance nas empresas 
f) Entender a relação entre ESG, proteção de dados e compliance no contexto das empresas privadas; 
g) Compreender a importância das boas práticas como diferencial do novo mercado.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Tecnologia e o Direito; 
2. Da Sociedade Informacional à Imersão Tecnológica; 
3. Ética corporativa organizacional;  
4. Compliance e seus  aspectos jurídicos fundamentais; 
5. Gestão de riscos corporativos;  
6. Governança corporativa, compliance e ética;  
7. O compliance como mecanismo de modificação e inovação na cultura organizacional;  
8. Prática de implementação de programas de compliance na empresa;  
9. As intersecções entre ESG e Compliance.  
10. Compliance de dados e o novo mercado digital.  

 

METODOLOGIA DO ENSINO 

▪ Aulas expositivas. 
▪ Atividades de leitura, análise, discussão e síntese de textos. 



▪ Trabalhos individuais e em equipe, dinâmicas de grupo. 
▪ Seminários. 

 

TEMAS PARA SEMINÁRIOS E ARTIGOS 

▪ Compliance como mecanismo de inovação: uma visão a partir do estágio atual da legislação 
internacional 

▪ Sistema brasileiro anticorrupção e os negócios privados; 
▪ Incentivos legais à implementação do compliance nas organizações: benefícios e desafios; 
▪ Aspectos jurídicos acerca das intersecções entre ESG e compliance; 
▪ Impactos da tecnologia na implementação de programas de compliance 
▪ Compliance digital e LGPD 
▪ ESG e compliance: o entrelaçamento do público e do privado na perspectiva de concretização dos 

valores constitucionais 
▪ Controladoria, fiscalização e comportamento  empresarial  
▪ Ética nos negócios privados e sua regulação jurídica; 
▪ Implementação de compliance em órgãos públicos.  
▪ Processo Administrativo de Responsabilização e seus aspectos controvertidos; 
▪ Compliance para pequenos negócios; 
▪ Investigações corporativas e seus aspectos jurídicos fundamentais; 
▪ Proteção de dados, segurança digital e negócios privados.  
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Filmes: 

“Os mais espertos da sala” 

https://www.youtube.com/watch?v=5DKwOJKHgJM 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os resultados da aprendizagem serão avaliados pela apresentação de seminários em equipe e trabalhos 
individuais referentes à bibliografia da disciplina, pela participação individual nas discussões em sala de aula 
e pela apresentação de um trabalho final. Os critérios adotados para a atribuição de conceitos são: 
▪ Seminários: 5pts 
▪ Artigo final: 5pts 
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