
DIREITO DO TRABALHO COM ENFASE EM HOME OFFICE
INFORMAÇÕES GERAIS

APRESENTAÇÃO

O curso de pós-graduação EAD em Direito Do Trabalho Com Ênfase Em Home Office foi idealizado,

objetivando atender a uma enorme demanda existente na área da trabalhista, em tempos de mudanças

econômicas e sociais, pelas quais passa o Brasil. No período da pandemia do COVID-19 a população

mundial saiu dos ambientes de trabalho para suas casas, passando a exercer suas atividades de trabalho no

formato home office.

A necessidade de realizar estudos aprofundados nessa área decorre da importância em se adequar

profissionalmente a essa nova tendência de mercado, que vem conquistando seu espaço e exigindo a criação

e/ou formulação de código de leis que protejam aqueles que trabalham no formato em questão.  

OBJETIVO

Promover a capacitação de bacharéis em Direito e profissionais em áreas que se relacionem diretamente ao
exercício de funções ou atividades ligadas à Direito do Trabalho com Ênfase em Home Office, objetivando o
desenvolvimento da Ciência Jurídica e da interação com a sociedade, bem como, desenvolver habilidades
para a resolução dos problemas do cotidiano na área do Direito Trabalhista.

METODOLOGIA

Concebe o curso de Especialização em Direito do Trabalho com Ênfase em Home Office, numa perspectiva

de Educação a Distância – EAD, visando contribuir para a qualificação de profissionais que atuam ou

pretendem atuar na área, numa abordagem sócio-histórica que se fundamenta em uma perspectiva mais

ampla da sociedade e sua relação com o trabalho.

Código Disciplina
Carga

Horária

4981 Direito do Trabalho e da Previdência 60

APRESENTAÇÃO

Direito do trabalho: fundamentos e competência legislativa. A consolidação das leis do trabalho. Contratos
de trabalho e contrato sindical. Fundamentos do direito do trabalho e a relação com segurança social. Lei
orgânica e disposições complementares da previdência social. 

OBJETIVO GERAL



Este componente curricular tem por finalidade esclarecer e atualizar o estudante ou profissional da área
jurídica sobre as disposições legais que versam sobre o direito do trabalho e da previdência social,
capacitando o advogado, procurador, assessor jurídico e outros profissionais correlatos a aplicar tais
fundamentos legais em suas ações judiciais e extrajudiciais nas esferas trabalhista e previdenciária.
 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Definir os fundamentos e as competências legislativas.
Identificar as características mais importantes sobre a carteira de trabalho e previdência social.
Compreender e identificar os elementos mais importantes sobre o contrato individual de trabalho, as
convenções e os dissídios coletivos.
Definir os fundamentos e as competências na justiça do trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – FUNDAMENTOS DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS
FUNDAMENTOS E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
EMPREGADOR
CONTRATO DE TRABALHO
EMPREGADO

UNIDADE II – RELAÇÃO DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E SEGURANÇA
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS)
JORNADA DE TRABALHO
REMUNERAÇÃO E SALÁRIO
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
 
UNIDADE III – CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO
DISSÍDIO COLETIVO
 
UNIDADE IV – JUSTIÇA DO TRABALHO E O DIREITO PREVIDENCIÁRIO
FUNDAMENTOS E COMPETÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E SEGURIDADE SOCIAL
PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL
REGRA DA CONTRAPARTIDA
 

REFERÊNCIA BÁSICA

LAZZARI, J. B.; KRAVCHYCHYN, J. L.; KRAVCHYCHYN, G. L.; CASTRO, C. A. P. de. Prática Processual
Previdenciária: Administrativa e Judicial. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
 
MARTINEZ, W. N. Curso de Direito Previdenciário. 6. ed. São Paulo: LTr, 2014. 
 
NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao direito do trabalho. Editora Saraiva. 2018. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

PRETTI, G. CLT comentada. Editora Ícone. 2018. 
 
PRETTI, G. Direito do trabalho após a reforma trabalhista. Editora LTR. 2019 
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PERIÓDICOS

PRETTI, G. Prática trabalhista com modelos de contratos e peças. Editora LTR. 2019. 
 
TSUTIYA, A. M. Curso de Direito da Seguridade Social. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

APRESENTAÇÃO

A contextualização da filosofia da ética. Contextos particulares e a origem da ética. A compreensão da ética geral.
Características particulares da ética. Relação entre ética e moral. A responsabilidade e a liberdade. A ética no mundo
do trabalho. Ética e cidadania e as suas características e aplicações específicas. A ética no contexto empresarial.

OBJETIVO GERAL

Esta disciplina tem como objetivo discorrer sobre a relação entre a filosofia e a ética profissional, definindo conceitos
relacionados com a filosofia, entendendo a sua origem e evolução com o passar dos anos, bem como as suas
especificidades. Além disso, este componente curricular aborda o significado de ética e a sua relação com outros
conceitos de responsabilidade, liberdade e moral. Por fim, a disciplina adentra o conceito da ética moral, evidenciando
sua aplicação nos contextos empresariais.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Definir o conceito de filosofia, evidenciando as suas principais características.
Entender o campo da filosofia, e como ele foi originado e evoluiu com o passar dos anos.
Identificar a relação da filosofia com os processos que definem o conhecimento humano.
Discernir o conceito de filosofia política, destacando as suas particularidades e aplicação nas diversas
correntes político-ideológicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – CONTEXTUALIZANDO A FILOSOFIA

O CONCEITO DE FILOSOFIA

A ORIGEM DA FILOSOFIA E SUA EVOLUÇÃO

A FILOSOFIA E O CONHECIMENTO

A FILOSOFIA POLÍTICA

UNIDADE II – COMPREENDENDO A ÉTICA GERAL

O QUE É ÉTICA

AS PRINCIPAIS CORRENTES ÉTICAS

A RELAÇÃO ENTRE A ÉTICA E A MORAL

A LIBERDADE E A RESPONSABILIDADE NA ÉTICA

UNIDADE III – A ÉTICA NO MUNDO DO TRABALHO
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ÉTICA E CIDADANIA

O INDIVIDUALISMO E OS CONTEXTOS ÉTICOS

COMPREENDENDO A ÉTICA PROFISSIONAL

A RESPONSABILIDADE ECOLÓGICA E AMBIENTAL

UNIDADE IV – A ÉTICA NO CONTEXTO EMPRESARIAL

O PERFIL DE UMA EMPRESA ÉTICA

AS EMPRESAS E SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A ÉTICA NA GESTÃO DE PESSOAS

A ÉTICA E A LUCRATIVIDADE

REFERÊNCIA BÁSICA

COSTA, Karla Regiane Vieira. Filosofia e ética profissional. Recife: Telesapiens, 2022

VALENZA, Giovanna Mazzarro.; BARBOSA, Thalyta Mabel N. Barbosa. Introdução à EAD. Recife: Telesapiens, 2022

RIBEIRO, Luciliane. Estratégia de gestão e organização empresarial. Recife: Telesapiens, 2022.

 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

PIQUEIRA, Mauricio T. Aspectos Socioantropológicos. Editora TeleSapiens, 2020

SILVA, Silvia Cristina.; BRITTO, Stephanie Freire. Sociologia e ética profissional. Recife: Telesapiens, 2021.

PERIÓDICOS

SILVA, Andrea Cesar Pedrosa. Segurança, meio ambiente, Saúde e responsabilidade social. Recife: telesapiens,
2021

PISICCHIO, Antonio Carlos. Fundamentos da administração. Recife: Telesapiens, 2022

SARZEDAS, Carolina Galvão. Gestão de Equipes. Editora TeleSapiens, 2020.

APRESENTAÇÃO

Fundamentos teóricos e metodológicos da Educação a distância. Ambientes virtuais de aprendizagem.
Histórico da Educação a Distância. Avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem apoiados pela
Internet.

OBJETIVO GERAL



Aprender a lidar com as tecnologias e, sobretudo, com o processo de autoaprendizagem, que envolve
disciplina e perseverança.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Analisar e entender EAD e TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação), Ambiente virtual de ensino e
Aprendizagem, Ferramentas para navegação na internet.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – AMBIENTAÇÃO NA APRENDIZAGEM VIRTUAL
PRINCIPAIS CONCEITOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
GERENCIAMENTO DOS ESTUDOS NA MODALIDADE EAD
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
RECURSOS VARIADOS QUE AUXILIAM NOS ESTUDOS

UNIDADE II – APRIMORANDO A LEITURA PARA A AUTOAPRENDIZAGEM
A LEITURA E SEUS ESTÁGIOS
OS ESTÁGIOS DA LEITURA NOS ESTUDOS
ANÁLISE DE TEXTOS
ELABORAÇÃO DE SÍNTESES

UNIDADE III – APRIMORANDO O RACIOCÍNIO PARA A AUTOAPRENDIZAGEM
O RACIOCÍNIO DEDUTIVO
O RACIOCÍNIO INDUTIVO
O RACIOCÍNIO ABDUTIVO
A ASSOCIAÇÃO LÓGICA

UNIDADE IV – FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE PARA A EAD
INTERNET E MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS
COMO TRABALHAR COM PROCESSADOR DE TEXTO?
COMO FAZER APRESENTAÇÃO DE SLIDES?
COMO TRABALHAR COM PLANILHAS DE CÁLCULO?

REFERÊNCIA BÁSICA

VALENZA, Giovanna M.; COSTA, Fernanda S.; BEJA, Louise A.; DIPP, Marcelo D.; DA SILVA, Sílvia C.
Introdução à EaD. Editora TeleSapiens, 2020.
 
SANTOS, Tatiana de Medeiros. Educação a Distância e as Novas Modalidades de Ensino. Editora
TeleSapiens, 2020.
 
MACHADO, Gariella E. Educação e Tecnologias. Editora TeleSapiens, 2020.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

DUARTE, Iria H. Q. Fundamentos da Educação. Editora TeleSapiens, 2020.
 
DA SILVA, Jessica L. D.; DIPP, Marcelo D. Sistemas e Multimídia. Editora TeleSapiens, 2020.
 

PERIÓDICOS

DA SILVA, Andréa C. P.; KUCKEL, Tatiane. Produção de Conteúdos para EaD. Editora TeleSapiens,
2020.
 



5258 Cultura digital para o mundo do trabalho 60

THOMÁZ, André de Faria; BARBOSA, Thalyta M. N. Pensamento Científico. Editora TeleSapiens, 2020.

APRESENTAÇÃO

Conceito de hardware e software. Definição de sistemas operacionais. História do computador. Noções de
redes de computadores e da Internet. Evolução dos computadores e dos dispositivos móveis. Noções do
Windows e suas configurações básicas. Processadores de texto e o MS-Word. Planilhas eletrônicas e o
MS-Excel. Geradores de apresentações e o MS-PowerPoint. Computação em nuvem com o MS-OneDrive.
MS-Teams. MS-Planner. MS-Outlook. MS-ToDo. MS-MovieMaker.

 

OBJETIVO GERAL

Este componente curricular tem por objetivo introduzir o profissional à cultura digital para o mundo do
trabalho, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre as principais ferramentas de produtividade para o
trabalho colaborativo em corporações que utilizam ambientes baseados nas tecnologias da Microsoft.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entender a evolução digital da sociedade, desde o ábaco até a internet das coisas, passando pela história do
computador.
Compreender o conceito e a evolução dos sistemas operacionais, entendendo a história do primeiro sistema
operacional para microcomputadores, o MS-DOS, passando pelos sistemas de interface gráfica, ambientes
operacionais de rede, até o Android e os sistemas operacionais para dispositivos móveis.
Identificar os elementos de um sistema operacional, compreendendo sua arquitetura básica e os componentes do
hardware, aplicando as ações para configuração básica do sistema operacional Windows para sincronização de dados
com dispositivos móveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS

UNIDADE II – INICIAÇÃO ÀS FERRAMENTAS OFFICE

UNIDADE III – TRABALHO COLABORATIVO DIGITAL

UNIDADE IV – GERENCIANDO PROJETOS E ORGANIZANDO O TRABALHO

REFERÊNCIA BÁSICA

BARROS, Maria Sílvia M. de. Excel 2019. São Paulo: Editora Senac, 2020.
 
PIMENTEL, Leonardo. Word 2019. São Paulo: Editora Senac, 2019.
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

SABINO, Roberto. PowerPoint 2019. São Paulo: Editora Senac, 2020.
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WITHEE, Rosemarie. Microsoft Teams para leigos: os primeiros passos para o sucesso. Alta Books,
2021.

PERIÓDICOS

MARTELLI, Richard; BARROS, Maria Sílvia M. de. Excel 2016 Avançado. São Paulo: Editora Senac,
2019.

APRESENTAÇÃO

Conceitos de Dados Abertos, Segurança da Informação e Privacidade, bem como suas implicações na sociedade
atual e na tomada de decisões. Tendências e desafios atuais e futuros em Dados Abertos, Segurança da Informação
e Privacidade.

OBJETIVO GERAL

Este conteúdo tem como objetivo proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos sobre Dados Abertos,
entendendo os princípios da Segurança da Informação e da Privacidade, bem como as implicações desses conceitos
na sociedade atual e na tomada de decisões.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreender os conceitos básicos de Dados Abertos.
Entender quais são as características e benefícios dos Dados Abertos.
Discernir sobre os vários exemplos de iniciativas de Dados Abertos em diferentes setores.
Entender quais são as limitações e desafios dos Dados Abertos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - DADOS ABERTOS

DEFINIÇÃO E CONCEITOS DE DADOS ABERTOS

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DOS DADOS ABERTOS

INICIATIVAS DE DADOS ABERTOS EM DIFERENTES SETORES

LIMITAÇÕES E DESAFIOS DOS DADOS ABERTOS

UNIDADE II - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO E CONCEITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

AMEAÇAS E VULNERABILIDADES À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS

APLICAÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM DIFERENTES

CONTEXTOS

UNIDADE III - PRIVACIDADE NA ERA DIGITAL
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DEFINIÇÃO E CONCEITOS DE PRIVACIDADE NA ERA DIGITAL

REGULAMENTAÇÕES E LEIS DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DE DADOS

IMPLICAÇÕES ÉTICAS E SOCIAIS DA COLETA E USO DE DADOS PESSOAIS

PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS NA ERA DIGITAL

UNIDADE IV - DESAFIOS E TENDÊNCIAS EM DADOS ABERTOS, SEGURANÇA

DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE

TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES EM DADOS ABERTOS

AVANÇOS EM TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DEBATES ATUAIS SOBRE A PRIVACIDADE DE DADOS NA ERA DIGITAL

DESAFIOS E IMPLICAÇÕES FUTURAS DE DADOS ABERTOS, SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE

REFERÊNCIA BÁSICA

BORTOLOTI, Karen Fernanda da Silva. Dados aberto, segurança da informação e privacidade. Recife: Telesapiens,
2023

SANTANA, Alan de Oliveira. Segurança da Informação. Recife: Telesapiens, 2022

SILVA, Jessica Laisa dias da. Gestão da tecnologia da informação e comunicação. Recife: Telesapiens, 2022

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

VALENZA, Giovanna Mazzarro.; BARBOSA, Thalyta Mabel N. Barbosa. Introdução à EAD. Recife: Telesapiens, 2022

PERIÓDICOS

LAZARTE, L. R. (org.). Dados abertos e transparência: novos desafios para a gestão pública. São Paulo: Atlas, 2018.

APRESENTAÇÃO

Sociedade da informação. Globalização. Ciberespaço. Domínio Público Internacional. Domínio do
ciberespaço. Deep Web. Camadas da Internet. Cibercrimes. Espécies de cibercrime. Ciberterrorismo.
Ciberespionagem. Administração e controle do ciberespaço. Modalidades. Militarização e desmilitarização.
Copyright. Direito digital no Brasil. Lei dos crimes informáticos. Marco civil da Internet. Código de Processo
Civil de 2015. Lei Geral de Proteção de dados. 

OBJETIVO GERAL

Esta disciplina tem por objetivo capacitar o estudante ou profissional de direito e áreas afins a aplicar os
conceitos, princípios e legislação às diversas situações em que uma pessoa física ou jurídica possa se
encontrar acerca do mundo digital.



OBJETIVO ESPECÍFICO

Conhecer o mundo digital e a sociedade da informação em que estamos inseridos.
Analisar as características do ciberespaço e as possíveis formas de controle.
Assimilar o universo Deep Web e suas camadas.
Entender cibercrimes e ciberterrorismo, suas formas e legislações vigentes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – CONHECENDO O MUNDO DIGITAL
A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
O CIBERESPAÇO
O DOMÍNIO DO CIBERESPAÇO
A DEEP WEB

UNIDADE II – CRIMES CIBERNÉTICOS
CIBERCRIME: O GÊNERO
ESPÉCIES DO CYBERCRIME
CIBERTERRORISMO
CIBERESPIONAGEM

UNIDADE III – COPYRIGHT E O CONTROLE DO MUNDO DIGITAL
DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO CIBERESPAÇO
MODALIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CIBERESPAÇO
MILITARIZAÇÃO E DESMILITARIZAÇÃO DO CIBERESPAÇO
COPYRIGHT NO MUNDO DIGITAL

UNIDADE IV – LEGISLAÇÃO E MARCOS LEGAIS DO MUNDO DIGITAL
LEI DOS CRIMES INFORMÁTICOS
MARCO CIVIL DA INTERNET
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

REFERÊNCIA BÁSICA

BARLOW, J. P.?Declaração de Independência do Ciberespaço.?1996. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/ciber/textos/barlow.htm.
 
BARONE, V.?Group claiming to represent Tehran hacks obscure federal website. 2020. New York
Post. Disponível em: https://nypost.com/2020/01/05/iran-attacks-group-claiming-to-represent-tehran-hacks-
obscure-federal-website/.
 
BERGER, J. M. How ISIS Games Twitter: The militant group that conquered northern Iraq is deploying a
sophisticated social-media strategy.. 2014. The Atlantic, Global.. Disponível em:
<https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/>.
 
BERGMAN, M.K. White paper: the deep we surfacing hidden value.?Journal of Eletronic Publishing,?v.7,
n.1, 2001. Available from: <http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0007.104>.
??? 
BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil..?Marco Civil da Internet. Brasília, DF, 23
abr. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm.
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CIANCAGLINI, V. et al.?Deepweb and Cybercrime:?It's not all about TOR. 2013. A Trend Micro Research
Paper. Disponível em: <https://www.trendmicro.ae/media/wp/deepweb-and-cybercrime-whitepaper-en.pdf>.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

DEEP Web e Dark Web. Direção de Estudio 42. Intérpretes: Átila Iamarino. Roteiro: Átila Iamarino e Paulo
Silveira. 2016. (6 min.), Youtube, son., color. Disponível em: https://youtu.be/yeLjR6XekGc.
 
DELLA VALLE, J. Lei Carolina Dieckmann entra em vigor nesta terça feira: a partir de hoje, invasão de
computadores e outros dispositivos eletrônicos pode render pena de até dois anos de reclusão e multa. : A
partir de hoje, invasão de computadores e outros dispositivos eletrônicos pode render pena de até dois
anos de reclusão e multa.?Veja.?[s.l.], 02 abr. 2013. Tecnologia, p. 1-1. Disponível em:
https://veja.abril.com.br/tecnologia/lei-carolina-dieckmann-entra-em-vigor-nesta-terca-feira/.
 
EICHENSEHR, K. The Cyber-Law of Nations (January 8, 2014). 103 Geo. L.J. 317 (2015).. Disponível em
SSRN:?https://ssrn.com/abstract=2447683 
 
 

PERIÓDICOS

ELIEZER, C. R.; GARCIA, T. de P. O novo crime de invasão de dispositivo informático.?Curso
Direito Unifor, Fortaleza, v. 5, n. 1, p. 69-87, 23 maio 2014. Semestral. Disponível
em: https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/view/242.

APRESENTAÇÃO

Como diagnosticar problemas. Transformar as informações e dados coletados em instrumentos para
tomada de decisões. Metodologias para resolução de tomadas de decisões. Estilos de negociação de
conflitos. Negociação como processo. Técnicas de negociação através da simulação e do estudo de casos.
Estudo e compreensão das Técnicas de Negociação, da política de gestão comercial das empresas. 
Princípios e conceitos básicos do Sistema de Informação mercadológica. Conceitos básicos sobre E?
commerce e e?Business. Terminologia específica de informação voltada ao varejo eletrônico. O comércio
eletrônico. O mercado virtual. O impacto da internet sobre as estratégias de negócio.

OBJETIVO GERAL

Esta disciplina tem por finalidade imergir o estudante ou profissional da área de gestão e negócios no
mundo do comércio eletrônico e dos negócios digitais como um todo.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver a compreensão do processo de negociação, suas estratégias e técnicas para obtenção de
resultados compatíveis com a realidade.
Aplicar técnicas de negociação de modo a propiciar maior agressividade na oferta, como a modalidade
ganha-ganha.
Definir o conceito de comércio eletrônico, compreendendo sua dinâmica, seus atores e principais
tecnologias nos dias de hoje. 



Identificar os principais ambientes e plataformas de e-commerce disponíveis no mercado, entendendo
sua evolução no âmbito dos negócios digitais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA NEGOCIAÇÃO
PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO
NEGOCIAÇÃO DISTRIBUTIVA
ESTILOS DE NEGOCIAÇÃO
EXPRESSÃO CORPORAL X NEGOCIAÇÃO

UNIDADE II – TÉCNICAS E DESAFIOS NA ARTE DE NEGOCIAR
MODALIDADES DE NEGOCIAÇÃO
AGRESSIVIDADE DA OFERTA
BARREIRAS NEGOCIAIS
NEGOCIAÇÃO SOBRE A PRESSÃO DO TEMPO

UNIDADE III – COMÉRCIO ELETRÔNICO
NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA
TRANSFERÊNCIA E TROCA DE ARQUIVOS
COMÉRCIO ELETRÔNICO
E-COMMERCE B2C NO MUNDO

UNIDADE IV – NEGÓCIOS E ORGANIZAÇÕES DIGITAIS
PROCESSO DE NEGÓCIOS NA ERA DIGITAL
ORGANIZAÇÕES VIRTUAIS
CRESCIMENTO DOS AMBIENTES VIRTUAIS
CADEIA DE SUPRIMENTOS NA ERA DIGITAL
 

REFERÊNCIA BÁSICA

BURBRIDGE, R. M.; COSTA, S. F.; LIMA, J. G. H.; SILVA, A. G. N. Gestão de negociação. São Paulo:
Saraiva, 2005. 
CARVALHO, J.C. Negociação, 1ª Edição, Edições Sílabo. 2006.
CARVALHO, J.C. Negociação para (In)competentes Relacionais, 1ª Edição, Edições Sílabo. 2007.
ERCILIA, M. A internet, São Paulo, 2000, p.80 
FISHER, R. E URY, W. E PATTON, B. Como Conduzir Uma Negociação: Chegar a Acordo Sem Ceder,
6ª Edição, ASA Editores. 2007.
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

GOTTLIEB, Andrea. A Loja de Tudo. São Paulo: Intrínseca, 2014.
 
KENNEDY, G. Negociação sem mistério – glossário dos termos essenciais. São Paulo: Publifolha, 2005. 
KUBOTA, L. C; MILANI, D. O efeito do e-commerce na produtividade das firmas comerciais no Brasil.
Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2011. 
TEIXEIRA, Tarcísio. Comércio eletrônico - conforme o marco civil da internet e a regulamentação do e-
commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva Jur, 2015.
 
 

PERIÓDICOS

TURCHI, Sandra R. Estratégia de Marketing Digital e E-Commerce. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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APRESENTAÇÃO

A ciência e os tipos de conhecimento. A ciência e os seus métodos. A importância da pesquisa científica. Desafios da
ciência e a ética na produção científica. A leitura do texto teórico. Resumo. Fichamento. Resenha. Como planejar a
pesquisa científica. Como elaborar o projeto de pesquisa. Quais são os tipos e as técnicas de pesquisa. Como
elaborar um relatório de pesquisa. Tipos de trabalhos científicos. Apresentação de trabalhos acadêmicos. Normas das
ABNT para Citação. Normas da ABNT para Referências.

OBJETIVO GERAL

Capacitar o estudante, pesquisador e profissional a ler, interpretar e elaborar trabalhos científicos, compreendendo a
filosofia e os princípios da ciência, habilitando-se ainda a desenvolver projetos de pesquisa.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreender a importância do Método para a construção do Conhecimento.
Compreender a evolução da Ciência.
Distinguir os tipos de conhecimentos (Científico, religioso, filosófico e prático).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A CIÊNCIA E OS TIPOS DE CONHECIMENTO
A CIÊNCIA E OS SEUS MÉTODOS
A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
DESAFIOS DA CIÊNCIA E A ÉTICA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
 
UNIDADE II – TÉCNICAS DE LEITURA, RESUMO E FICHAMENTO
A LEITURA DO TEXTO TEÓRICO
RESUMO
FICHAMENTO
RESENHA

UNIDADE III – PROJETOS DE PESQUISA
COMO PLANEJAR A PESQUISA CIENTÍFICA?
COMO ELABORAR O PROJETO DE PESQUISA?
QUAIS SÃO OS TIPOS E AS TÉCNICAS DE PESQUISA?
COMO ELABORAR UM RELATÓRIO DE PESQUISA?

UNIDADE IV – TRABALHOS CIENTÍFICOS E AS NORMAS DA ABNT
TIPOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
NORMAS DAS ABNT PARA CITAÇÃO
NORMAS DA ABNT PARA REFERÊNCIAS

REFERÊNCIA BÁSICA

THOMÁZ, André de Faria; BARBOSA, Thalyta M. N. Pensamento Científico. Editora TeleSapiens, 2020.
 
VALENTIM NETO, Adauto J.; MACIEL, Dayanna dos S. C. Estatística Básica. Editora TeleSapiens, 2020.



 
FÉLIX, Rafaela. Português Instrumental. Editora TeleSapiens, 2019.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

VALENZA, Giovanna M.; COSTA, Fernanda S.; BEJA, Louise A.; DIPP, Marcelo D.; DA SILVA, Silvia
Cristina. Introdução à EaD. Editora TeleSapiens, 2020.
 
OLIVEIRA, Gustavo S. Análise e Pesquisa de Mercado. Editora TeleSapiens, 2020.
 

PERIÓDICOS

CREVELIN, Fernanda. Oficina de Textos em Português. Editora TeleSapiens, 2020.
 
DE SOUZA, Guilherme G. Gestão de Projetos. Editora TeleSapiens, 2020.

Avaliação será processual, onde o aluno obterá aprovação, através de exercícios propostos e, atividades
programadas, para posterior. O aproveitamento das atividades realizadas deverá ser igual ou superior a 7,0
(sete) pontos, ou seja, 70% de aproveitamento.

SUA PROFISSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

O curso de Direito Do Trabalho Com Ênfase Em Home Office se destina à formação de profissionais

capacitados para atuar em instituições privadas.  acharéis em Direito, advogados, magistrados, procuradores,

promotores, administradores, contadores, economistas, cientistas políticos, sociólogos, profissionais que

atuam em ONGs, gestores ambientais, professores, pesquisadores e demais interessados que queiram

aperfeiçoar-se no tema.

Portanto, o curso visa proporcionar ao participante a capacitação profissional necessária para atuação em

consultorias e assessorias especializadas, nas áreas trabalhista, cível, administrativa e penal, em processos

administrativos e judiciais, habilitando-o também a ministrar aulas e palestras em empresas, organizações e

cursos superiores.
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