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OBJETIVOS Identificar problemáticas sociais que podem incitar a criação de        

empreendimentos sustentáveis visando impacto socioambiental positivo; Analisar      
setorialmente o campo de atuação de empreendimentos sociais; Elaborar        
planejamentos de negócios em apoio à criação de novas organizações e          
iniciativas; Incitar a expansão de iniciativas sociais ou lançar unidades de           
negócios sociais em organizações existentes. 

EMENTA Terceiro Setor. Setor dois e meio. Empreendedorismo social. Desenvolvimento        
Local. Responsabilidade social empresarial. Negócios Sociais. Sociedade Civil.       
Planejamento. Novos negócios. Marco legal. Captação e geração de recursos.         
Mecanismos de Desenvolvimento Local e Impacto Social. Tripla hélice ampliada.         
Cidadania. 
 

PROGRAMA 1. Conceitos relacionados e dinâmica histórica do setor no Brasil. 
 
2. Marco legal das organizações no Brasil: Modelos societários;        
Constituição; Imunidade e Isenção tributária, Incentivos e Fundos de        
Investimentos; Lei do voluntariado; Qualificações; Relação com Estado e com o          
Mercado. 
 
3. Mecanismos de captação de recursos: Principais mecanismos de        
financiamento públicos e privados; Entidades financiadoras. Formatação e       
apresentação de projetos. 
 
4. Planejamento de Negócios sociais; Modelagem Canvas e Empresa        
Nascente Enxuta, MVP.  

 
AVALIAÇÃO ➢ PARTICIPAÇÃO EM AULA: Debater conteúdos tratados em sala e no 

ambiente à distância, trazer recortes mídias para aulas, participar 
ativamente das dinâmicas em sala, trazer conteúdo das leituras das obras 
indicadas na ementa, trazer contribuições de vídeos assistidos em casa 
etc. Não usar eletrônicos em sala, evitar conversas paralelas. 
 

➢ G1:  Produzir texto individual (resenha crítica) sobre uma problemática 
socioambiental que atinge o entorno da PUC-Rio; apresentar dados 
justificando importância; abordar ações que já estão sendo 
implementadas por entidades da sociedade civil e/ou do Estado e/ou 
mercado. Comentar criticamente tais ações e propor melhorias e 
alternativas. Usar teorias e conceitos abordados em sala, casos 
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trabalhados, debates de sala, palestrantes etc. Apresentação textual a ser 
enviado no ambiente da EAD. 

 
➢ PARA G2: Preparar, em grupo, conjunto de ferramentas de planejamento

de negócios socioambientais. Apresentar uma proposta de iniciativa de 
enfrentamento de uma problemática social identificado. Qualificar o 
problema, justificar importância, apresentar proposta de ação 
aperfeiçoada de uma existente ou inovadora. Comentar criticamente tais 
ações existentes. Usar ferramentas de planejamento abordadas em sala e 
no EAD, ilustrar o trabalho com trabalhados, palestrantes etc. 
Apresentação oral; e apresentação textual que inclui projeção do canvas, 
de árvore de problemas e um mapa da empatia dos beneficiários / 
clientes.  
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N. Aulas Conteúdos 

aula 1 Boas vindas, apresentação individual, ementa. 

aula 2 
Boas vindas, apresentação individual dos ausentes antes. VideoTed Bunker Roy, Barefoot College, 

debate. 
aula 3 Empreendedorismo. conceito, tipologias, empreendedorismo social 
aula 4 Levantamento de problemas / Design Thinking experimental 
aula 5 Planejamento de Negócios, conceito, casos 

aula 6 Movimento Choice / Identificação de problemas reais / Canvas 

aula 7 Video Case Rede Asta/disponível no Vimeo IAG PUC-Rio. Construindo Canvas do Caso Rede Asta 

aula 8 Palestra empreendimento Ruas 

aula 9 Empreendedorismo Social, tipologias (negócios sociais, economia solidária etc.) 
aula 10 Casos Mauro Ventura, debate. Palestra Teto  
aula 11 Palestra empreendimento Bonecas de Propósito  
aula 12 Questões jurídicas para empreendedorismo no Brasil. Marco legal do Terceiro setor e do setor 2,5 

aula 13 Palestra temática sobre PI e Inovação na PUC-Rio, AGI PUC-Rio / Priscila Castro  
aula 14 Palestra empreendimento Mão Santa / Canvas e Mapa da Empatia  
aula 15 Palestra empreendimento Compras do Bem / Canvas e Mapa da Empatia  
aula 16 Educação. Vídeo Ted José Pacheco. Cases de inovação no setor (Escola da Ponte, Geekie etc.) 

aula 17 
Video Ted Dan Pallota, debate sobre marketing e financeiro para empreendimentos sociais. Ambientes de 

Inovação, conceito. 
aula 18 Palestra empreendimento Brazilidade  

aula 19 
Problematização sobre o entorno da PUC-Rio, comunidades. Ferramenta Árvore de problemas. Feedback 

avaliação parcial. 
aula 20 Aula invertida _ Mapa da empatia. 

aula 21 
Visita técnica ao Instituto Gênesis (incubadora de empresas da PUC-Rio), conhecendo ambiente e 

empreendedores. 
aula 22 Palestra empreendimento Ganbatte / Canvas e Mapa da Empatia  
aula 23 Visita técnica ao Coworking Templo 

aula 24 Aula invertida Pitch. 
aula 25 Apoio desenvolvimento da G2 em aula, Consultoria cruzada. Aplicando árvore de problemas e Canvas. 
aula 26 Apoio desenvolvimento da G2 em aula, consultores reais presentes. Aplicando mapa da empatia. 
aula 27 Apoio desenvolvimento da G2 em aula, Consultoria cruzada. Aplicando árvore de problemas e Canvas. 
aula 28 Pitch dos grupos. Avaliação coletiva. 
aula 29 Pitch dos grupos. Avaliação coletiva presencial 
aula 30 Confraternização avaliativa da turma 

 

 


