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SOBRE O CURSO 
Os investimentos de Venture Capital têm sido responsáveis pelo desenvolvimento e sucesso de milhares de 
empresas inovadoras de alto impacto, as chamadas Startups, que estão revolucionando modelos tradicionais 
de negócios. Da mesma forma, médias e grandes empresas de capital fechado, especialmente negócios 
tradicionalmente familiares, têm se beneficiado dos investimentos de Private Equity que, além do capital 
financeiro, proveem uma série de valiosos recursos estratégicos às empresas investidas. 
 
O MBA em Private Equity, Venture Capital e Investimentos em Startups proporciona o conhecimento e a 
habilidade necessários para: 

 participar e liderar ativamente processos de investimento, monitoramento e desinvestimento em 
Startups e demais empresas investidas por Venture Capital e Private Equity; 

 compreender a dinâmica e a importância do mercado de Private Equity e Venture Capital no 
crescimento e desenvolvimento de negócios tradicionais ou inovadores de alto impacto; 

 analisar conceitos, instituições envolvidas e características dos participantes do ecossistema de 
Startups, Inovação, Venture Capital e Private Equity, bem como propor soluções práticas aos 
problemas e desafios que se apresentam. 

 
 

PÚBLICO-ALVO 
O MBA em Private Equity, Venture Capital e Investimentos em Startups é recomendado para: 

 profissionais que desejem se tornar investidores, executivos ou sócios de gestoras de Private Equity 
ou Venture Capital; 

 empresários e executivos de corporações interessadas em criar seus programas de corporate venture 
ou de inovação por meio de Startups; 

 conselheiros e executivos de fundos de pensão; 
 formuladores de políticas públicas; 
 sócios e executivos de administradoras de carteiras, gestoras de recursos, family offices e demais 

profissionais de investimentos; 
 consultores, advogados, analistas de investimentos e demais profissionais do mercado financeiro e de 

capitais; 
 executivos de aceleradoras, gestores de incubadoras, fundadores e executivos de Startups, 

investidores-anjos, e demais interessados no tema. 
 

 
METODOLOGIA 
Os cursos do Programa MBA LIVE da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do conhecimento por meio 
da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os contextos econômicos, sociais e 
regionais onde os cursos são ministrados.  
 
Os conteúdos das disciplinas visam a atingir objetivos de aprendizagem específicos, alinhados ao 
desenvolvimento das competências necessárias à prática profissional de seus alunos 
As aulas, mediadas remotamente por ferramentas de videoconferência, são planejadas com aplicação de 
diferentes de estratégias de aprendizagem, sob a égide das metodologias ativas. Os alunos contam com suporte 
de um ambiente virtual de aprendizagem, o eClass, no qual pode acessar, a qualquer momento, em seus 
dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. 
Além disso, há acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e 
facilitam a comunicação. 
 
As atividades práticas são desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos de negócios e situações que 
permitam aos alunos simularem a vivência de experiências desafiadoras, encorajando-os à aplicação de seus 
conhecimentos na resolução dos desafios propostos. 
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AVALIAÇÃO 
A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de conhecimento pelos 
alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. As avaliações construídas pelos 
professores possuem questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos trabalhados em sala a contextos 
empresariais.  
 
Os instrumentos de avaliação utilizados visam não somente apoiar o diagnóstico do aprendizado como também 
servir como reflexão para os alunos quanto à prática dos conceitos a fim de capacitá-los para melhores tomadas 
de decisão como executivos. 

 
PRÉ-REQUISITO 
Compreensão da língua inglesa* 
*No curso, serão disponibilizados textos, vídeos e outros materiais em inglês. 
 
Tempo mínimo de conclusão da graduação: 2 anos 
 
Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos 
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SÍNTESE DA ESTRUTURA CURRICULAR 

CÓDIGO NOME  CH 

L_T_CAB_18-24 Contabilidade e Análise de Balanços 24 

L_T_FC_18-24 Finanças Corporativas 24 

L_T_INV_18-24 Investimentos 24 

L_T_VAF_18-24 Valuation: Análise Fundamentalista 24 

L_T_GC_18-24 Governança Corporativa 24 

L_T_IPEVC_18-24 Introdução ao Private Equity e Venture Capital 24 

L_T_DPEVCI_18-24 
Direito em Private Equity e Venture Capital: Estruturação de 
Veículos 

24 

L_T_NTSI_18-24 Novas Tecnologias e Seus Impactos 24 

L_T_ISCV_18-24 Inovação, Startups e Corporate Venture 24 

L_T_SE_18-24 Startups e Empreendedorismo 24 

L_T_DSNN_18-24 Direito de Startups e Novos Negócios 24 

L_T_VS_18-24 Valuation de Startups 24 

L_T_IA_18-24 Investimento Anjo 24 

L_T_DPEVCII_18-24 Direito em Private Equity e Venture Capital II: Investimentos 24 

L_T_MSI_18-24 Monitoramento e Saída dos Investimentos 24 

L_T_TPEVCIS_18-
24 

Tendências em Private Equity, Venture Capital e 
Investimentos em Startups 

24 

L_T_ISVCP_18-24 Investimentos em Startups e de Venture Capital na Prática 24 

L_T_IPEP_18-24 Investimentos de Private Equity na Prática 24 
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Disciplina Carga horária 
1. Contabilidade e Análise de Balanços 24 h/a 

 
Área Subárea 
Contabilidade Contabilidade e Análise de Balanços 

 
Ementa 

Normas contábeis básicas e aplicações. Principais indicadores contábeis e analíticos. Ciclos de atividade. 
Formação do capital de giro.  
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Normas contábeis básicas e aplicações; 
2. Ambiente contábil organizacional; 
3. Vocabulário básico e mecânica da contabilidade; 
4. Questões básicas envolvidas no desenho de um 

sistema de contabilidade; 
5. O papel da contabilidade gerencial nas decisões 

de alocação de recursos e na avaliação de 
performance. 

• Compreender os princípios básicos de 
contabilidade; 

• Diferenciar regime de caixa e competência; 
• Reconhecer a importância da contabilidade na 

gestão de negócios e investimentos.  

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Análises vertical e horizontal;  
7. Conceitos de análise absoluta e de análise relativa 

(evolutiva e comparativa com padrões);  
8. Análise por meio de índices ou coeficientes 

econômico-financeiros: índices de estrutura;  
9. Índices de liquidez; 
10. Índices de rentabilidade; 
11. Índices relacionados à dívida onerosa e índices de 

prazo médio. 

• Identificar os principais indicadores contábeis e 
analíticos; 

• Calcular e analisar índices econômico-
financeiros. 

 
 

 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
12. Ciclos da atividade: ciclo operacional e ciclo 

financeiro; 
13. Análise do capital de giro: capital circulante líquido; 

capital de giro próprio. 

• Reconhecer a importância da avaliação dos 
ciclos da atividade de um negócio; 

• Calcular e analisar os ciclos da atividade de um 
negócio; 

• Compreender o processo de formação do capital 
de giro e caixa de um negócio. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
14. Necessidade de capital de giro (NCG) ou 

investimento operacional em giro (IOG); 
15. Saldo de tesouraria e efeito tesoura; 
16. Avaliação das empresas e previsão de 

insolvências. 

• Calcular e analisar o capital de giro do negócio; 
• Calcular e analisar o capital de giro e o saldo de 

tesouraria de um negócio; 
• Compreender a relação dos temas com o 

processo de avaliação de empresas. 
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Bibliografia Básica 
• ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Guasti Fabiano. Fundamentos de Administração Financeira. 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. 
• LIMEIRA, André et al. Gestão Contábil Financeira. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 

 
Bibliografia Complementar 

• ALMEIDA, José de et al. Contabilidade das Pequenas e Médias Empresas. Rio de Janeiro: Campus, 2014.  
• COELHO, Fabiano. Formação de Preço de Produtos e Serviços. Joinville: Clube de Autores, 2018. 
• MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
• PINTO, Alfredo et al. Gestão de Custos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2018. 
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Disciplina Carga horária 
2. Finanças Corporativas  24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Finanças Corporativas 

 
Ementa 

Indicadores básicos para a análise da viabilidade de investimentos. Valor presente líquido e decisões de 
investimento. Relação risco versus retorno. Determinação dos fluxos de caixa. Fundamentos de avaliação de 
empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Valor presente líquido (VPL);  
2. Taxa interna de retorno (TIR); 
3. Índice de lucratividade (IL); 
4. Período de payback (PB). 

• Calcular os indicadores básicos para análise 
de viabilidade de projetos de investimento: 
VPL, TIR, IL e payback; 

• Reconhecer as diferenças entre os 
indicadores básicos para análise da 
viabilidade de projetos de investimento; 

• Analisar a viabilidade de determinado projeto: 
investir ou não investir. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
5. Decisões financeiras e eficiência de mercado; 
6. Capital asset pricing model (CAPM); 
7. Custo médio ponderado de capital (CMPC); 
8. Determinação dos fluxos de caixa; 
9. Projeção dos resultados;  
10. Demonstrativos dos fluxos de caixa. 

• Identificar os princípios básicos da teoria de 
risco e retorno; 

• Calcular a taxa de retorno para os sócios de 
um projeto ou empresa (CAPM); 

• Determinar a taxa de retorno para a 
empresa como um todo (CMPC); 

• Calcular o fluxo de caixa da empresa. 
 

Eixo Temático 3 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

11. Política de dividendos e estrutura de capital: 
endividamento, dividendos e impostos; 

12. Fundamentos de avaliação de negócios; 
13. Importância da avaliação para a tomada de 

decisão; 
14. Diferença entre custo e valor. 

• Reconhecer a importância de se avaliar 
empresas ou projetos antes de se investir. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
15. Métodos de avaliação de negócios; 
16. Fluxo de caixa descontado (FCD). 

• Identificar os métodos para avaliação de 
negócios; 

• Aplicar cálculos para avaliação de empresas 
ou projetos pelo método do FCD. 
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Bibliografia Básica 
• BREALEY, Richard et al. Princípios de Finanças Corporativas. 10ª ed. Nova York: McGraw-Hill, 2013. 
• ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph. Administração Financeira. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 
 

Bibliografia Complementar 
• BODIE, Zvi et al. Investimentos. 10ª ed. Nova York: McGraw-Hill, 2014. 
• GITMANN, Lawrence. Princípios de Administração Financeira. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2010. 
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Disciplina Carga horária 
3. Investimentos 24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Mercado de Capitais 

 
Ementa 

Relação risco versus retorno. Eficiência de mercado e possíveis anomalias. Modelos de decisão de portfólio em 
finanças. Seleção de projetos de investimentos. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Retorno e risco; 
2. Eficiência de mercado; 
3. Anomalias de mercado; 
4. Teoria da decisão e informação. 

• Compreender o processo de formação dos 
fatores de risco de investimentos; 

• Analisar como retornos e riscos estão 
correlacionados; 

• Identificar os conceitos fundamentais de 
eficiência e anomalia de mercados. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
5. Seleção de portfólio: diversificação do risco; 
6. Modelo de Markowitz; 
7. Fronteira eficiente e suas implicações. 
 

• Reconhecer os principais conceitos 
envolvidos na seleção de portfólios; 

• Compreender a importância da teoria 
moderna de finanças baseada na 
diversificação;  

• Calcular portfólios de melhor relação risco-
retorno. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
8. Modelos multifatoriais; 
9. Modelo APT; 
10. Teoria versus prática na construção de portfólios. 

• Compreender a evolução dos modelos de 
precificação; 

• Descrever e implementar soluções ótimas 
de portfólio. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
11. Ativos tradicionais versus alternativos; 
12. Estruturas de investimentos no Brasil e exterior; 
13. Principais tipos de investidores e seus dilemas. 
 

• Identificar os tipos de ativos alternativos; 
• Analisar o investimento em ativos 

alternativos baseado na teoria de portfólio; 
• Reconhecer os principais tipos de 

investimento locais e internacionais; 
• Compreender a alocação de ativos à luz do 

perfil de cada tipo de investidor. 
 

Bibliografia Básica 
• BODIE, Zvi et al. Investimentos. 10ª ed. Nova York: McGraw-Hill, 2014. 
• BREALEY, Richard et al. Princípios de Finanças Corporativas. 10ª ed. Nova York: McGraw-Hill, 2013. 

 
Bibliografia Complementar 

• DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos. 2ª ed. São Paulo: Rio de Janeiro, 2010. 
• ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph. Administração financeira. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
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Disciplina Carga horária 
4. Valuation: Análise Fundamentalista  24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Finanças Corporativas 

 
Ementa 

Principais instrumentos e metodologias para avaliação de empresas. Precificação de ativos: ações e debêntures. 
Avaliação por fluxo de caixa descontado. Avaliação por múltiplos. Estimativa de taxa de desconto.  
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Estimativa das taxas de desconto; 
2. O modelo do capital asset pricing model (CAPM); 
3. Custo médio ponderado de capital (CMPC). 

• Compreender o processo de formação das 
taxas de desconto; 

• Calcular e utilizar o CAPM; 
• Calcular e utilizar o CMPC. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
4. Metodologias de avaliação por fluxo de caixa 

descontado (FCD); 
5. Avaliação pelo fluxo de caixa da firma (FCFF); 
6. Avaliação pelo fluxo de caixa do acionista (FCFE). 

• Aplicar cálculos para avaliação de negócios 
pelo método do FCD; 

• Calcular o FCFF e o FCFE; 
• Compreender as diferenças e relações entre 

o FCFF e o FCFE.  
 

Eixo Temático 3 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

7. Análise do desempenho histórico; 
8. Projeção dos value drivers; 
9. Avaliação por múltiplos e relação com fluxo de 

caixa descontado.  

• Reconhecer a importância de se avaliar 
negócios antes de se investir. 

• Precificar negócios por meio de diferentes 
metodologias de avaliação. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
10. Ativos intangíveis e geração de valor; 
11. Avaliação de negócios na prática: 

11.1 Empresas de capital fechado; 
11.2  Empresas em dificuldades financeiras; 
11.3  IPOs; 
11.4  Empresas negociadas na bolsa; 
11.5  Empresas cíclicas; 
11.6  Fusões e aquisições; 
11.7  Empresas em mercados emergentes. 

• Compreender as diferenças e dificuldades 
nos processos de avaliação dos distintos 
tipos de negócios; 

• Analisar as melhores formas de precificação 
para cada perfil. 

 
Bibliografia Básica 

• ABOIM, Luiz et al. Valuation – Manual de Avaliação e Reestruturação Econômica de Empresas. 2ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

• MARTELANC, Roy et al. Avaliação de Empresas. Um Guia para Fusões & Aquisições e Private Equity. 
São Paulo: Pearson, 2009. 
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Bibliografia Complementar 
• ASSAF NETO, Alexandre. Valuation. Métricas de valor & avaliação de empresas. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 
• CARVALHAL, André. Matemática Financeira Aplicada. São Paulo: Atlas, 2011. 
• PÓVOA, Alexandre. Valuation. São Paulo: Elsevier, 2012. 
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Disciplina Carga horária 

5. Governança Corporativa  24 h/a 
 

Área Subárea 
Finanças Finanças Corporativas 

 
Ementa 

Conceitos básicos. Estruturas e práticas de governança corporativa. Impacto da governança corporativa sobre os 
negócios de venture capital e private equity. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Design de incentivos e decisões financeiras;  
2. Separação entre propriedade e controle das 

firmas. 
 

• Identificar os conceitos fundamentais em 
governança corporativa; 

• Entender os efeitos da separação entre 
propriedade e controle. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
3. Problemas de agência e assimetria de informação; 
4. Conflitos entre controladores e minoritário, entre 

acionistas e executivos, e entre os demais 
stakeholders da empresa. 

• Compreender as consequências dos 
problemas de agência; 

• Analisar conflitos que surgem entre os 
diversos stakeholders. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
5. Controle de executivos e gerentes e distorções 

nas decisões de investimento; 
6. Estrutura de capital e controle de executivos. 

• Reconhecer a importância dos principais 
mecanismos de decisão e controle; 

• Relacionar governança corporativa com a 
percepção de valor de negócios. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
7. Formas alternativas de pagamento aos executivos 

e impactos sobre o resultado das firmas; 
8. Contratos ótimos. 

• Identificar soluções para mitigar problemas 
de governança corporativa. 

 
 

Bibliografia Básica 
• LEAL, Ricardo; FONTES FILHO, Joaquim. Governança Corporativa e Criação de Valor. São Paulo: Saint 

Paul, 2015. 
• SILVEIRA, Alexandre. Governança Corporativa no Brasil e no Mundo. 2ª ed. São Paulo: Elsevier, 2015. 

 
Bibliografia Complementar 

• RAMALHO, Caio et al. A Indústria de Private Equity e Venture Capital – Segundo Censo Brasileiro. 
Brasília: ABDI, 2011. 

• ROSSETI, José; ANDRADE, Adriana. Governança Corporativa. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Disciplina Carga horária 
6. Introdução ao Private Equity e Venture Capital 24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Aspectos gerais da indústria de private equity e venture capital. Investidores típicos e a dinâmica de captação de 
recursos. Startups e negócios inovadores de alto impacto. Investimentos em ativos alternativos 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Negócios inovadores de alto impacto; 
2. Histórico da indústria de private equity e venture 

capital; 
3. Estágios e modalidades de private equity e 

venture capital. 

• Compreender os princípios básicos do 
ecossistema de negócios inovadores de alto 
impacto; 

• Descrever os principais conceitos de private 
equity e venture capital.  

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
4. O ciclo de private equity e venture capital;  
5. Dinâmica do processo de captação de recursos; 
6. Veículos de investimento; 
7. Perfil dos gestores e dos investidores. 

• Descrever os principais conceitos de private 
equity e venture capital; 

• Identificar as instituições envolvidas na 
indústria de private equity e venture capital; 

• Enumerar as características dos 
participantes da indústria de private equity e 
venture capital. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
8. Fluxo de oportunidades de negócios (deal flow); 
9. Avaliação das oportunidades de negócio 

(valuation);  
10. Negociação preliminar; 
11. Term sheet; 
12. Efetivação dos investimentos (closing). 

• Compreender o processo de investimento de 
private equity e venture capital; 

• Identificar os principais aspectos do 
processo de análise e conclusão dos 
investimentos. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
13. Monitoramento dos investimentos realizados; 
14. Ferramentas de gestão;  
15. Oportunidades de desinvestimento; 
16. Aspectos gerais do processo de desinvestimento 

Modalidades de saída;  
17. Retorno do capital aos investidores. 

• Reconhecer os conceitos envolvidos no 
monitoramento dos investimentos 
realizados; 

• Compreender a dinâmica do processo de 
desinvestimento de private equity e venture 
capital. 

 
Bibliografia Básica 

• RAMALHO, Caio et al. A Indústria de Private Equity e Venture Capital – Segundo Censo Brasileiro. 
Brasília: ABDI, 2011. 

• _______. Introdução ao Private Equity e Venture Capital para Empreendedores. Brasília: ABDI, 2011. 
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Bibliografia Complementar 
• DEMARIA, Cyril; SASSO, Rafael. Introdução ao Private Equity. São Paulo: Atlas, 2015. 
• LEEDS, Roger. Private Equity Investing in Emerging Markets: Opportunities for value. New York: Palgrave 

Macmillan, 2015. 
• LERNER, Josh et al. Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship. New York: 

Wiley, 2012. 
• _______. The Architecture of Innovation: The Economics of Creative Organizations. Cambridge: 

Harvard Business Review Press, 2012. 
• METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. Venture Capital and the Finance of Innovation. 2a ed. New York: 

Wiley, 2010. 
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Disciplina Carga horária 
7. Direito em Private Equity e Venture Capital: 
Estruturação de Veículos de Investimento 

24 h/a 

 
Área Subárea 
Direito Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Principais veículos de investimentos de private equity e venture capital. Metodologias e estruturação de 
investimentos anjos, corporate ventures e aceleradoras de negócios. Acordos, documentos e principais 
mecanismos. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Regulação no Brasil e no mundo; 
2. Estruturação das gestoras de private equity e 

venture capital; 
3. Estruturas dos demais participantes do 

ecossistema: 
3.1 Investidores-anjo; 
3.2 Corporate venture; 
3.3 Aceleradoras. 

• Compreender o processo de estruturação legal 
de uma gestora de private equity e venture 
capital e estruturas similares. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
4. Tipos de veículos de investimento diretos e 

indiretos; 
5. ICVM 209, 391 e 578; 
6. Estruturação e gestão de riscos dos veículos de 

investimento no Brasil e no exterior; 
7. Estruturas tributária e fiscal ótimas; 
8. Prazos dos veículos; 
9. Cláusulas e penalidades. 

• Conhecer os aspectos legais, riscos e retornos 
envolvidos na constituição e utilização de 
diferentes tipos de veículos de investimento; 

• Reconhecer as estruturas de veículos de 
investimento em private equity e venture capital. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
10. Acordos e documentações entre os principais 

stakeholders: 
10.1 Gestores e cogestores; 
10.2  Consultores de gestão; 
10.3  Consultores técnicos; 
10.4  Administradores; 
10.5  Investidores. 

• Identificar os principais conceitos, documentos, 
termos, cláusulas e acordos; 

• Analisar os documentos relacionados aos 
veículos de investimento e gestoras de private 
equity, venture capital e similares. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
11. Taxas e remunerações e entre cotistas/limited 

partners e gestores/general partners; 
12. Comitês e demais estruturas. 

• Calcular taxas e remunerações; 
• Analisar os efeitos de determinadas estruturas 

para a dinâmica da indústria de private equity e 
venture capital. 
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Bibliografia Básica 
• PAVIA, Eduardo. Fundos de Investimento. Estrutura Jurídica e Agentes de Mercado Como Proteção 

do Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 
• RAMALHO, Caio et al. A Indústria de Private Equity e Venture Capital – Segundo Censo Brasileiro. 

Brasília: ABDI, 2011. 
 

Bibliografia Complementar 
• CARVALHO, Mário de. Regime Jurídico dos Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
• LORD, Hambleton; MIRABILE, Christopher. Venture Capital: a Pratical Guide to Fund Formation and 

Management. New York: CreateSpace, 2018. 
• WONG, Lin. Venture Capital Fund Management. New York: Aspatore, 2005. 
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Disciplina Carga horária 
8. Novas Tecnologias e seus impactos 24 h/a 

 
Área Subárea 
Economia Tecnologia e Negócios 

 
Ementa 

Novas tecnologias e seus impactos em modelos tradicionais de negócios. Startups e tecnologia. Novos modelos 
de negócios a partir de tecnologia e inovação. Tecnologia como vetor de transformações na economia e na 
sociedade. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Modelos de inovação tecnológica; 
2. Novas tecnologias como fonte de competitividade. 

• Compreender a transformações promovidas 
pelas novas tecnologias em negócios 
tradicionais; 

• Identificar os principais catalizadores da  
competitividade por meio de novas tecnologias. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
3. Startups e tecnologia: 

3.1 Fintechs; 
3.2 Insurtechs; 
3.3 Legaltechs; 
3.4 Healthtechs; 
3.5 Agrotechs; 

4. Internet das Coisas (IoT); 
5. Indústrias 4.0;  
6. Cidades inteligentes. 

• Compreender as oportunidades de negócios 
que surgem a partir de novas tecnologias. 

 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
7. Big data e data science; 
8. Blockchain e bitcoin; 
9. Machine learning e redes neurais: aplicações. 

• Compreender os principais conceitos teóricos e 
práticos da  análise de dados. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
10. Marketing digital; 
11. Proteção de dados (GDPR). 

• Conhecer as transformações das plataformas 
tecnológicas digitais; 

• Compreender as implicações da proteção de 
dados. 

 
Bibliografia Básica 

• GUIMARÃES, Leoman. Gestão da Tecnologia e Inovação. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
• MAGRANI, Eduardo. A Internet das Coisas. Rio de Janeiro: FGV, 2018. 
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Bibliografia Complementar 
• MOUGAYAR, William. Blockchain Para Negócios – Promessa, Prática e Aplicação da Nova Tecnologia 

da Internet. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 
• PATHAK, Nishith; BHANDARI, Anurag. IoT, AI, and Blockchain for .NET: Building a Next-Generation 

Application from the Ground Up. New York: Apress, 2018. 
• PEÇANHA, Vitor. Obrigado pelo Marketing. São Paulo: Benvirá, 2017. 
• STEINBECK, Reinhold; JOHNSON, Mark. Inovação e Tecnologia. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 
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Disciplina Carga horária 
9. Inovação, Startups e Corporate Venture 24 h/a 

 
Área Subárea 
Economia Inovação e Corporate Venture 

 
Ementa 

Principais conceitos de inovação. Reflexos estratégicos da inovação nas corporações. Relação das organizações 
com startups. Inovação corporativa e corporate venture capital.  
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Impacto da inovação nas organizações 
tradicionais; 

2. Gestão da inovação; 
3. Organizações exponenciais. 

• Avaliar os impactos da inovação nas 
organizações. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
4. Inovação corporativa e startups; 
5. Open Innovation. 

• Compreender o processo de promoção e apoio 
da inovação nas organizações. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Programas corporativos de aceleração de startups; 
7. Estruturas internas de corporate venture capital; 
8. Corporações como investidores de private equity e 

venture capital. 

• Reconhecer os diferentes modelos de atuação 
das corporações para absorção de inovações; 

• Analisar o impacto das startups no processo de 
inovação corporativa. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
9. Propriedade intelectual; 
10. Mecanismos de proteção das inovações; 
11. Comercialização da inovação. 

• Reconhecer os mecanismos de proteção e 
disseminação de inovações nas corporações. 

 
Bibliografia Básica 

• MOREIRA, Bruno. Corporate Venture. Contexto, Conceito e Aplicações. São Paulo: Inventta, 2015. 
• WAENGERTNER, Pedro. A Estratégia da Inovação Radical. São Paulo: Gente, 2018. 

 
Bibliografia Complementar 

• CHESBROUGH, Henry et al. Novas Fronteiras em Inovação Aberta. São Paulo: Blucher, 2017. 
• ISMAIL, Salim et al. Organizações Exponenciais. São Paulo: HSM, 2015. 
• SERAFIM, Luiz. O Poder da Inovação. Como Alavancar a Inovação na sua Empresa. São Paulo: Saraiva, 

2012. 
• LERNER, Josh. The Architecture of Innovation: The Economics of Creative Organizations. Cambridge: 

Harvard Business Review Press, 2012. 
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Disciplina Carga horária 
10. Startups e Empreendedorismo 24 h/a 

 
Área Subárea 
Economia Startups 

 
Ementa 

O impacto do empreendedorismo no Brasil e no mundo. O papel das startups no crescimento e desenvolvimento 
mundial. Principais conceitos em empreendedorismo e startups. Processo de criação, desenvolvimento e 
financiamento de negócios inovadores de alto impacto.  
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Empreendedorismo de necessidade e de 
oportunidade no Brasil e no mundo; 

2. Organizações exponenciais. 

• Analisar a contribuição do empreendedorismo 
no desenvolvimento econômico mundial; 

• Identificar as principais características de 
empreendedores de sucesso. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
3. Planos de negócios versus produto mínimo viável 

(MVP); 
4. Design thinking; 
5. Modelo Canvas. 

• Analisar os principais conceitos presentes no 
ecossistema de startups; 

• Avaliar o melhor modelo a ser utilizado por um 
empreendedor em cada situação. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Lean startup; 
7. Effectuation; 
8. Scale up. 

• Compreender os principais conceitos presentes 
no ecossistema de startups; 

• Avaliar a melhor abordagem a ser utilizada por 
um empreendedor em cada situação. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
9. Hackatons; 
10. Competições de startups; 
11. Elevator pitch. 

• Analisar o processo de interação dos 
empreendedores e das startups com o mercado 
e potenciais investidores. 

 
Bibliografia Básica 

• BLANK, Steve; DORF, Bob. Startup: Manual do Empreendedor. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. 
• RIES, Eric. A Startup Enxuta. São Paulo: LeYa, 2012. 

 
Bibliografia Complementar 

• CAETANO, Gustavo. Pense Simples. São Paulo: Gente, 2017. 
• ELLIS, Sean. Hacking Growth. São Paulo: HSM, 2017. 
• GOMES, Tallis. Nada Easy. São Paulo: Gente, 2017. 
• ISMAIL, Salim et al. Organizações Exponenciais. São Paulo: HSM, 2015. 
• MATOS, Felipe. 10 Mil Startups. São Paulo: Mariposa Cultural, 2017. 
• THIEL, Peter; BLAKE, Masters. De Zero a Um. São Paulo: Objetiva, 2014. 
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Disciplina Carga horária 
11. Direito de Startups e Novos Negócios 24 h/a 

 
Área Subárea 
Direito Startups 

 
Ementa 

Aspectos jurídicos nas diversas etapas de vida de startups e outros negócios. Direto Societário, Comercial, 
Tributário e Trabalhista para Startups. Principais termos, cláusulas e contratos. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Aspectos legais na concepção de uma startup; 
2. Riscos dos modelos de negócios e aspectos 

regulatórios. 

• Identificar os principais riscos envolvidos na 
estruturação de uma startup. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
3. Termos e condições de uso; 
4. Relacionamento de startups com fornecedores e 

clientes; 
5. Propriedade intelectual. 

• Reconhecer as principais cláusulas necessárias 
durante a estruturação de uma startup. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Aspectos societários de startups; 
7. Tipos de sociedade; 
8. Acordos de sócios; 
9. Memorando de entendimentos; 
10. Planejamento tributário de startups; 
11. Regimes de tributação e incentivos fiscais. 

• Avaliar o melhor momento e o formato mais 
adequado para a estruturação de um novo 
negócio; 

• Identificar as necessidades e os desafios 
tributários de startups. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
12. Formação das equipes nas startups; 
13. Planos de opção de compra de ações (stock 

option); 
14. Contratos de vesting; 
15. Cláusulas de não competição e não solicitação. 

• Compreender o processo de formação e 
incentivos de equipes em startups; 

• Analisar os tipos de cláusulas e acordos mais 
adequados para novos negócios. 

 
Bibliografia Básica 

• JÚDICE, Lucas; NYBO, Erik. Direito das Startups. Curitiba: Juruá, 2016. 
• TEIXEIRA, Tarcisio; LOPES, Alan. Startups e Inovação. Direito no Empreendedorismo. São Paulo: Manole, 

2017. 
 

Bibliografia Complementar 
• FEIGELSON, Bruno et al. Direito das Startups. São Paulo: Saraiva, 2018. 
• JÚDICE, Lucas. Direito das Startups. v. 2. Curitiba: Juruá, 2017. 
• MORETTI, Eduardo; OLIVEIRA, Leandro. Startups. Aspectos Jurídicos Relevantes. Rio de Janeiro: Lumis 

Juris, 2018. 
• REZENDE, Luiza. Direito para Empreendedores. São Paulo: Évora, 2015. 
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Disciplina Carga horária 
12. Valuation de Startups 24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Startups 

 
Ementa 

Principais instrumentos e metodologias para avaliação de startups. Principais value drivers e riscos. Tipos de 
investidores e seus processos de avaliação. Instrumentos e cláusulas contratuais envolvidos na precificação de 
startups. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Principais elementos analisados em startups;  
2. Negócios tipo SaaS versus outros modelos; 
3. KPIs (CAC, LTV, TAM, etc.); 
4. Análise crítica de novos negócios; 
5. Planos de negócios versus MVPs. 

• Compreender os principais value drivers e 
riscos presentes em negócios inovadores de 
alto impacto, notadamente as startups. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Diferenças no processo de avaliação: 

6.1 Investidores-anjo; 
6.2 Aceleradoras de negócios; 
6.3 Gestores de venture capital; 
6.4 Corporate venture capital. 

• Identificar as diferenças e dificuldades nos 
processos de avaliação dos distintos tipos de 
negócios; 

• Analisar as melhores formas de precificação de 
startups para cada perfil. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
7. SAFE (simple agreement for equity); 
8. KISS (keep it simple security); 
9. Plano de opções, conversões debt-to-equity e 

outras diluições. 

• Compreender alguns aspectos legais 
relacionados ao processo de precificação de 
startups; 

• Discutir instrumentos contratuais e seus 
impactos na precificação. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
10. Diretrizes internacionais de avaliação 

(international private equity and venture capital 
valuation guidelines); 

11. ICVM 579; 
12. IFRS 13; 
13. Avaliação pre money e post money. 

• Precificar negócios por meio de diferentes 
metodologias de avaliação; 

• Estimar retornos envolvidos em negócios 
inovadores de alto impacto, notadamente 
startups. 

 
Bibliografia Básica 

• METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. Venture Capital and the Finance of Innovation. 2ª ed. New York: 
Wiley, 2010. 

• POLAND, Stephen. Founder’s Pocket Guide: Startup Valuation. 2ª ed. New York: eBook, 2014. 
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Bibliografia Complementar 
• BEATON, Neil. Valuing Early Stage and Venture Capital-Backed Companies. New York: Wiley, 2010. 
• CARVER, Lorenzo. Venture Capital Valuation. New York: Wiley, 2011. 
• GOMES, Tallis. Nada Easy. São Paulo: Gente, 2017. 
• POLAND, Stephen. Founder’s Pocket Guide: Cap Tables. New York: eBook, 2015. 
• SPINA, Cássio. Investidor Anjo. Como Conseguir Investidores para seu Negócio. 2ª ed. São Paulo: Versos, 

2018. 
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Disciplina Carga horária 
13. Investimento Anjo 24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Principais conceitos do investimento anjo no Brasil e no exterior. Dinâmica econômica da busca de negócios 
inovadores de alto impacto. Instrumentos e estruturas para realização do investimento anjo. 
 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Investimento anjo no Brasil e no mundo; 
2. Investimento anjo versus outras fontes de 

recursos para startups;  
3. LC 155/16; 
4. IN RFB 1.719/17. 

• Compreender os fundamentos do investimento 
anjo; 

• Identificar o impacto do investimento anjo na 
economia; 

• Analisar as principais diferenças entre 
investimento anjo e outras fontes de recursos 
para startups. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
5. Due diligence; 
6. Capitalization table; 
7. Opções de compra, mútuos conversíveis e 

demais instrumentos utilizados; 
8. Construção de portfólios; 
9. Coinvestimentos e redes de anjos. 

• Compreender o processo de construção de 
carteira de investimentos anjos; 

• Analisar instrumentos contratuais e seus 
impactos no processo investimento. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
10. Análise e acompanhamento dos investimentos 

anjos; 
11. Principais indicadores:  

11.1 CAC; 
11.2 LTV; 
11.3 Churn rate; 
11.4 Leads; 
11.5 Taxa de conversão; 
11.6 NPS; 
11.7 MRR; 
11.8 TAM; 
11.9 SAM; 
11.10 SOM. 

• Identificar os principais value drivers e riscos 
analisados pelos investidores-anjo no 
monitoramento de seus investimentos. 
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Eixo Temático 4 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

12. Novas rodadas de captação; 
13. Saídas e retornos. 

• Identificar as principais modalidades de 
captação e saída de investimentos anjos; 

• Estimar os retornos para uma carteira de 
investimentos anjos. 

 
Bibliografia Básica 

• LORD, Hambleton; MIRABILE, Christopher. Fundamentals of Angel Investing. California: CreateSpace, 
2016. 

• SPINA, Cássio. Investidor-Anjo. Como Conseguir Investidores para seu Negócio. 2ª ed. São Paulo: Versos, 
2018. 
 

Bibliografia Complementar 
• CALACANIS, Jason. Angel: How to Invest in Technology Startups. New York: Harper Business, 2017. 
• HOGUE, Joseph. Investing in the Next Big Thing. Oxford: Efficient Alpha, 2017. 
• LORD, Hambleton; MIRABILE, Christopher. Angel Investing by the Numbers. California: CreateSpace, 

2017. 
• POLAND, Stephen. Founder’s Pocket Guide: Raising Angel Capital. New York: eBook, 2017. 
• ROSE, David. Angel Investing. New York: Wiley, 2014. 
• SPINA, Cássio. Investidor Anjo: Guia Prático para Empreendedores e Investidores. São Paulo: Versos, 

2012. 
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Disciplina Carga horária 
14. Direito em Private Equity e Venture Capital II: 
Investimentos 

24 h/a 

 
Área Subárea 
Direito Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Estratégias e formas de atuação dos investimentos de private equity e venture capital. Principais termos e 
cláusulas no processo de investimento. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Processo de due diligence: 
1.1 Tributária; 
1.2 Trabalhista; 
1.3 Financeira/fiscal; 
1.4 Estratégica/negócios. 

• Compreender o processo de due diligence dos 
investimentos. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
2. Estruturação do investimento; 
3. Planejamento societário e tributário; 
4. Veículos locais e offshore; 
5. Negociação estratégica. 

• Compreender o processo de estruturação dos 
investimentos; 

• Avaliar as melhores alternativas legais para 
maximizar as relações de retorno e risco para 
os investidores. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Term sheet: principais termos, cláusulas e 

acordos; 
7. Diluição versus antidiluição; 
8. Direitos e deveres dos sócios. 

• Avaliar as melhores alternativas a serem 
incluídas no term sheet para mitigar riscos dos 
investimentos. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
9. Gatilhos contratuais; 
10. Cláusulas de proteção: 

10.1 Golden parachutes; 
10.2  Earn out; 
10.3 Poison pills; 
10.4 Back end plans; 
10.5  Goodbye kiss; 
10.6 Greenmail. 

• Analisar as melhores cláusulas a serem 
consideradas para mitigar riscos dos 
investimentos. 

 
Bibliografia Básica 

• DE VRIES, Harm et al. Venture Capital Deal Terms: A Guide to Negotiating and Structuring Venture Capital 
Transactions. New York: CreateSpace, 2016. 

• JÚDICE, Lucas. Direito das Startups. v. 2. Curitiba: Juruá, 2017. 
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Bibliografia Complementar 
• LORD, Hambleton; MIRABILE, Christopher. Leaders Wanted: Making Startup Deals Happen. California: 

CreateSpace, 2016. 
• POLAND, Stephen. Founder’s Pocket Guide: Term Sheets and Preferred Shares. New York: eBook, 2014. 
• SCHARFMAN, Jason. Private Equity Operational Due Diligence. New York: Wiley, 2012. 
• WILMERDING, Alex. Term Sheets & Valuation.  2ª ed. New York: Aspatore Books, 2006. 
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Disciplina Carga horária 
15. Monitoramento e Saída dos Investimentos 24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Processo de acompanhamento ativo dos investimentos realizados. Estratégia de adicionar valor aos negócios. 
Alternativas de desinvestimento. Retornos em private equity e venture capital.  
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Plano de 100 dias; 
2. Orçamento anual; 
3. Plano de 5 anos; 
4. Estruturas formais e informais de 

acompanhamento. 

• Analisar as principais ferramentas e 
metodologias utilizadas no monitoramento dos 
investimentos realizados. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
5. Conselho de administração e conselho fiscal;  
6. Contratação de executivos; 
7. Políticas de retenção e remuneração de 

executivos. 

• Analisar as principais estruturas de 
governança que são implantadas após os 
investimentos de private equity e venture 
capital. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
8. Estratégias de crescimento; 
9. Fusões e aquisições; 
10. Follow-nos; 
11. Novas rodadas de captação; 
12. Negociação; 
13. Acordo com novos sócios. 

• Avaliar as estratégias de crescimento e 
captação de recursos para as empresas 
investidas. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
14. Processo de desinvestimento; 
15. Estratégias de saída (trade sale, IPOs, etc.); 
16. Formas de remuneração aos investidores; 
17. Gross returns versus net returns; 
18. Retornos no Brasil e no exterior; 
19. Casos de sucesso e fracasso. 

• Identificar as principais modalidades de saída 
para os investimentos de private equity e 
venture capital; 

• Estimar os retornos para uma carteira de 
investimentos de private equity e venture 
capital. 

 
Bibliografia Básica 

• HOROWITZ, Ben. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2015. 
• PEDRAZA, Jorge et at. Os 100 Primeiros Dias Definem sua Gestão. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 
Bibliografia Complementar 

• COELHO, Fabiano; PONTES, Ronaldo. Orçamento e Controle. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016. 
• FALCONI, Vicente. Gerenciamento pelas Diretrizes. 5ª ed. Minas Gerais: Falconi, 2013. 
• JÚDICE, Lucas; NYBO, Erik. Direito das Startups. Curitiba: Juruá, 2016. 
• MACHADO, José. Startups. Manual de Finanças para Pequenas e Médias Empresas. Rio de Janeiro: 

Gramma, 2017. 
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Disciplina Carga horária 
16. Tendências em Private Equity, Venture Capital 
e Investimentos em Startups 

24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Temas mais discutidos pela indústria de private equity, venture capital e investimentos em startups no momento. 
Assuntos mais comentados no Brasil e no exterior. Tendências e tópicos na fronteira do conhecimento.  
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Temas diversos sobre private equity, venture 
capital e investimentos em startups: 
1.1 Equity crowdfunding; 
1.2 Search funds; 
1.3 Impact investing; 
1.4 ICOs; 

2. Novos tópicos na fronteira do conhecimento. 

• Conhecer os temas mais discutidos no 
momento, no Brasil e no exterior; 

• Conhecer novos tópicos na fronteira do 
conhecimento. 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
3. Temas diversos sobre private equity, venture 

capital e investimentos em startups: 
3.1. Equity crowdfunding; 
3.2. Search funds; 
3.3. Impact investing; 
3.4. ICOs; 

4. Novos tópicos na fronteira do conhecimento. 

• Compreender os assuntos mais atuais no 
segmento de startups, inovação, venture 
capital e private equity. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
5. Temas diversos sobre private equity, venture 

capital e investimentos em startups: 
5.1. Equity crowdfunding; 
5.2. Search funds; 
5.3. Impact investing; 
5.4. ICOs; 

6. Novos tópicos na fronteira do conhecimento. 

• Analisar os temas mais relevantes para o 
segmento de startups, inovação, venture 
capital e private equity no momento.  

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
7. Temas diversos sobre private equity, venture 

capital e investimentos em startups:  
7.1. Equity crowdfunding; 
7.2. Search funds; 
7.3. Impact investing; 
7.4. ICOs; 

8. Casos reais e assuntos mais atuais;  
9. Novos tópicos na fronteira do conhecimento. 

• Avaliar e propor soluções aos principais 
problemas e desafios presentes no 
ecossistema de startups, inovação, venture 
capital e private equity. 
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Bibliografia Básica 
• RAMALHO, Caio et al. A Indústria de Private Equity e Venture Capital – Segundo Censo Brasileiro. 

Brasília: ABDI, 2011. 
• _______. Introdução ao Private Equity e Venture Capital para Empreendedores. Brasília: ABDI, 2011. 

 
Bibliografia Complementar 

• FERREIRA, Olivério; BURIOL, Juarez. Fontes de Captação de Recursos Financeiros. Novo Hamburgo: 
Feevale, 2009. 

• LERNER, Josh. Boulevard of Broken Dreams. New Jersey: Princeton University Press, 2009. 
• MARQUES, Rafael. Notas Conversíveis no Equity Crowdfunding. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
• SAITO, Richard; PROCIANOY, Jairo. Captação de Recursos de Longo Prazo. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Disciplina Carga horária 
17. Investimentos em Startups e de Venture Capital 
na Prática  

24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Situações reais do processo de investimento em startups e de venture capital no Brasil e exterior.  
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Investimento em startups no Brasil e no exterior. • Atuar em investimentos em startups. 
 

Eixo Temático 2 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Processo de estruturação e investimento em 
startups; 

3. Monitoramento das startups investidas; 
4. Processo de desinvestimento em startups; 
5. Análise dos retornos. 

• Participar de investimentos em startups; 
• Liderar processos de investimento e 

desinvestimento em startups. 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Investimento de venture capital no Brasil e no 

exterior. 
• Atuar em investimentos de venture capital. 

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
7. Processo de estruturação e investimento de 

venture capital; 
8. Monitoramento dos investimentos; 
9. Processo de desinvestimento de venture capital; 
10. Análise dos retornos. 

• Participar de investimentos de venture capital; 
• Liderar processos de investimento e 

desinvestimento de venture capital. 

 
Bibliografia Básica 

• LERNER, Josh et at. Venture Capital and Private Equity: a Casebook. New York: Wiley, 2012. 
• ZEISBERGER, Claudia et al. Private Equity in Action: Case Studies from Developed and Emerging Markets. 

New York: Wiley, 2017. 
 

Bibliografia Complementar 
• CARVER, Lorenzo. Venture Capital Valuation. New York: Wiley, 2011. 
• DE VRIES, Harm et al. Venture Capital Deal Terms: A Guide to Negotiating and Structuring Venture Capital 

Transactions. New York: CreateSpace, 2016. 
• HOROWITZ, Ben. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2015. 
• LEEDS, Roger. Private Equity Investing in Emerging Markets: Opportunities for Value Creation. London: 

Palgrave, 2015.  
• LERNER, Josh et al. Venture Capital, Private Equity and the Financing of Entrepreneurship. New York: 

Wiley, 2012. 
• LORD, Hambleton; MIRABILE, Christopher. Leaders Wanted: Making Startup Deals Happen. California: 

CreateSpace, 2016. 
• METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. Venture Capital and the Finance of Innovation. 2ª ed. New York: 

Wiley, 2010. 
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• RAMALHO, Caio et al. Introdução ao Private Equity e Venture Capital para Empreendedores. Brasília: 
ABDI, 2011. 
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Disciplina Carga horária 
18. Investimentos de Private Equity na Prática  24 h/a 

 
Área Subárea 
Finanças Private Equity e Venture Capital 

 
Ementa 

Situações reais do processo de investimento de private equity, no Brasil e no exterior. Abordagem para 
investimentos em médias e grandes empresas. 
 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Investimento de private equity (growth, buyout) no 
Brasil e no exterior. 

• Atuar em investimentos de private equity 
(growth, buyout). 

 
Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
2. Processo de estruturação e investimento de 

private equity (growth, buyout); 
3. Monitoramento das empresas investidas; 
4. Processo de desinvestimento; 
5. Análise dos retornos. 

• Participar de investimentos de private equity 
(growth, buyout); 

• Liderar processos de investimento de Private 
Eqiuty (growth, buyout). 

 
Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
6. Investimentos avançados de private equity no 

Brasil e no exterior: 
6.1 LBOs; 
6.2 Distressed; 
6.3 Mezzanine; 
6.4 Infrastructure; 
6.5 Greenfield; 
6.6 Real estate; 
6.7 Timber.  

• Atuar em investimentos avançados de private 
equity.  

 
Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
7. Processo de estruturação e investimentos 

avançados de private equity: 
7.1 LBOs; 
7.2 Distressed; 
7.3 Mezzanine; 
7.4 Infrastructure; 
7.5 Greenfield; 
7.6 Real estate; 
7.7 Timber; 

8. Monitoramento das empresas investidas; 
9. Processo de desinvestimento; 
10. Análise dos retornos.  

• Participar de investimentos avançados de 
private equity; 

• Liderar processos de investimento avançados 
de private equity. 
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Bibliografia Básica 
• LERNER, Josh et at. Venture Capital and Private Equity: a Casebook. New York: Wiley, 2012. 
• ZEISBERGER, Claudia et al. Private Equity in Action: Case Studies from Developed and Emerging Markets. 

New York: Wiley, 2017. 
 

Bibliografia Complementar 
• COLLINS, James. Feitas para Durar. Rio de Janeiro: Rocco, 2015. 
• CORREA, Cristiane. Sonho Grande. Rio de Janeiro: Sextante, 2013. 
• LEEDS, Roger. Private Equity Investing in Emerging Markets: Opportunities for Value Creation. London: 

Palgrave, 2015.  
• LERNER, Josh et al. Venture Capital, Private Equity and the Financing of Entrepreneurship. New York: 

Wiley, 2012. 
• RAMALHO, Caio et al. Introdução ao Private Equity e Venture Capital para Empreendedores. Brasília: 

ABDI, 2011. 


