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APRESENTAÇÃO

A Atena Editora apresenta o e-book “Ciências Sociais Aplicadas: Organizações, 
inovações e sustentabilidade”, são ao todo trinta e seis artigos dispostos em dois volumes. 

As pesquisas apresentadas congregam esforços de análises e reflexões relevantes 
sobre a sociedade contemporânea, especialmente no que se refere as relações conflituosas 
entre inovação e sustentabilidade e a busca de estratégias para resolução destes conflitos.    

Os artigos que compõem o volume 1 possibilitam ao leitor o acesso pesquisas 
relacionadas às políticas públicas, relações políticas, questões de gênero, capital, renda 
e processos organizacionais. Os temas são abordados a partir de categorias de análise 
relevantes para a compreensão das relações que permeiam a sociedade brasileira, como 
a cordialidade, o patrimonialismo e a representatividade.

Ainda no volume 1, destaca-se que os temas são tratados de forma a considerar 
a importância e impactos da democracia ou da fragilidade desta diante da falta de 
representatividade, possibilidades de participação e tomada de decisão. Sendo considerado 
nestes aspectos as disputas de classe e reconhecendo-se os impactos diretos para as 
questões de gênero, raciais, de acessibilidade, mobilidade e exclusão financeira.

As pesquisas apresentadas no volume 2 do e-book estão vinculadas a duas temáticas 
centrais, o primeiro é sustentabilidade e meio ambiente, com estudos que tratam sobre a 
relação da temática com a produção do lixo, o consumo, práticas sustentáveis, processos 
participativos, tomadas de decisão e comunidades tradicionais. Por outro viés, a temática 
sustentabilidade e meio ambiente é também analisada a partir da responsabilidade social 
diante das problemáticas apresentadas pelo agronegócio e sistema empresarial e impactos 
destes para o meio ambiente.

Para finalizar, são apresentados artigos que contribuem para a reflexão sobre a 
relação entre inovação e sustentabilidade em processos educacionais através do uso de 
bibliotecas, contações de histórias, alfabetização digital e funções de linguagem.

Com temática contemporânea e imprescindível para as relações estabelecidas nos 
diferentes aspectos da vida social, espera-se com os artigos apresentados contribuir para 
o reconhecimento de desafios e estratégias construídas coletivamente, bem como, para 
novas análises da temática e com diferentes perspectivas teóricas.

Boa leitura a todos e a todas.

Luciana Pavowski Franco Silvestre
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RESUMO: Atualmente o ´cenário global é 
caracterizado por constantes mudanças, e estas 
acontecem em um ritmo e velocidade cada 
vez mais intensos, exigindo assim, uma busca 
incessante por atualização e novos aprendizados. 
Desta forma, a construção do conhecimento parte 
de um referencial que serve de base reflexiva 
e analítica no processo do saber, e se torna a 
mola propulsora para o processo de inovação. O 
projeto da Feira de Novos Negócios da UNAERP 
campus Guarujá iniciou em 2012 com os alunos 
do curso de Administração e a posteriori envolveu 
também os alunos do curso de Engenharia de 
Produção. O objetivo é despertar e treinar nos 
alunos a capacidade da inovação e criatividade no 
desenvolvimento conceitual de novos produtos, 
e a aplicabilidade, forma interdisciplinar, de 
importantes conceitos adquiridos durante a 
formação acadêmica. Este trabalho parte de 
uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo. 
Verifica-se que o projeto contribui para exercitar 
a criatividade de forma empreendedora e com 
foco na inovação, fomentando nos alunos a 
importância da visão estratégica direcionada 

às demandas de mercado. Nestes anos foram 
apresentados produtos e serviços com forte apelo 
mercadológico e com viabilidade operacional e 
econômica de mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Novos negócios, inovação, 
empreendedorismo, criatividade.

NEW BUSINESS FAIR: INNOVATION AND 
CREATIVITY IN ACTION

ABSTRACT: Currently, the global scenario is 
characterized by constant changes, and these 
happen at an increasingly intense pace and 
speed, thus requiring an incessant search for 
updating and new learning. In this way, the 
construction of knowledge starts from a reference 
that serves as a reflexive and analytical base 
in the process of knowledge, and becomes the 
driving force for the innovation process. The 
UNAERP Campus Guarujá New Business Fair 
project started in 2012 with students from the 
Administration course and after also involved 
students from the Production Engineering 
course. The objective is to awaken and train in 
students the capacity for innovation and creativity 
in the conceptual development of new products, 
and the applicability, in an interdisciplinary 
way, of important concepts acquired during 
academic training. This work is part of an 
exploratory qualitative research. It appears that 
the project contributes to exercising creativity 
in an entrepreneurial way and with a focus on 
innovation, fostering in students the importance 
of strategic vision directed to market demands. 
In these years, products and services with strong 
market appeal and operational and economic 
feasibility of the market were presented.
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1 |  INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas o mundo dos negócios sofreu drásticas transformações 

e verifica-se que outras grandes mudanças já estão impactando diretamente na 
competitividade das organizações.

Sem dúvida que a tecnologia é um forte indicador e a mola propulsora para mudanças 
em áreas distintas, como saúde, educação, automação industrial, robotização, inteligência 
artificial, dente outras.

Neste contexto, devemos ser aliados e compactuar com o processo de mudança. 
Desenvolvendo produtos e serviços que venham ao encontro das novas demandas e 
exigências de mercado.

Segundo Taurion (2018) as mudanças deverão trazer um impacto mais profundo 
que as demais ondas tecnológicas anteriores, como a Revolução Industrial. Além disso, 
sua amplitude e velocidade são únicas na história humana e, muito provavelmente, seus 
impactos sociais e econômicos serão duramente sentidos pela obsolescência rápida de 
muitas profissões. 

Este cenário impõe que as empresas atuem de uma forma muito mais inovadora e 
com responsabilidade social e ambiental nas suas ações e intenções.

E assim, surgem grandes desafios para os profissionais: desenvolver produtos 
e serviços que atendam e superem as expectativas dos clientes, gerando lucro para a 
organizações e contribuindo para o bem-estar da sociedade e com sustentabilidade 
ambiental.

1.1 Objetivos
Os objetivos deste projeto são:

a. Exercitar nos alunos o senso de criatividade e inovação no desenvolvimento de 
produtos (bens e serviços);

b. Propiciar a aplicabilidade de conceitos teóricos;

c. Desenvolver uma ideia ou conceito de produto e realizar todo o planejamento para 
análise de viabilidade mercadológica;

d. Apresentar a ideia ou conceito de produto em uma Feira de Novos Negócios.

1.2 Justificativa
Durante a vida acadêmica o aluno se apropriou de importantes conceitos e teorias 

por meio de disciplinas como planejamento estratégico, empreendedorismo, marketing, 
gestão de desenvolvimento de produto, finanças, logística, dentre outras.



 
Ciências Sociais Aplicadas: Organizações, Inovações e Sustentabilidade Capítulo 17 183

O projeto Feira de Novos Negócios possibilita ao aluno aplicar o conhecimento 
adquirido em diversas disciplinas para criar um produto que apresente um diferencial de 
mercado. Isto é, o produto tem que ter um fator inovador. 

E é isso que o mundo corporativo necessita, profissionais visionários e conectados 
ao mercado e às suas necessidades e expectativas.

Segundo Costa e Carvalho (2011, p.22) “neste contexto, a educação para o 
empreendedorismo torna-se premente como instrumento potenciador da criação de 
emprego, e, por sua vez da inclusão social.”

Todo o saber requer envolvimento e interação orientados ao micro e ao macroambiente 
para agregar valor e assim, criar uma vantagem competitiva sustentável. 

Jones e Wadhwani (2006) destacam a importância de buscar uma interface entre 
as instituições de ensino e o mundo corporativo para fomentar o crescimento econômico.

Desta forma, este projeto é uma importante ferramenta para inspirar novas ideias e 
levar o aluno a explorar novas oportunidades e possibilidades de negócios.

1.3 Materiais e métodos
Este é um projeto com uma aproximação metodológica de natureza exploratória, de 

cunho qualitativo e quantitativo.
O projeto desenvolve-se a partir de algumas etapas onde o aluno inicia todo 

o planejamento para o desenvolvimento de um produto inédito e passa por análise de 
viabilidade operacional, financeira e mercadológica.

Ao final os alunos deverão apresentar a sua ideia em uma Feira de Novos Negócios 
que é promovida na Universidade de ribeirão Preto no campus Guarujá.

Nesta Feira os alunos montam estandes que são ambientalizados de acordo com a 
sua proposta de produto.

A Feira é visitada por alunos de diversos cursos, professores, coordenadores, 
supervisão acadêmica, funcionários da instituição e, também, pela comunidade da cidade.

Os alunos são avaliados durante toda a execução do projeto pela coordenadora e 
idealizadora do projeto e no dia da Feira pelo corpo docente da instituição.

Nesta avaliação do corpo docente são mensuradas questões como:
a. Qual estande você achou mais criativo (decoração e ambientalização com foco 
no produto)?

b. Qual foi o produto/serviço mais inovador (maior benefício e utilidade)?

c. Qual o estande apresentou o melhor atendimento (recepção, demonstração, 
profissionalismo, atenção, clareza e segurança nas informações)?

Esta avaliação sinaliza a importância de cada produto nas dimensões inovação, 
criatividade e performance dos alunos na apresentação.
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2 |  A IMPORTÂNCIA DO EMPREENDEDORISMO E DA INOVAÇÃO
Nas últimas décadas tem crescido a importância dada ao indivíduo empreendedor 

quanto ao seu papel na atual conjuntura de mercado 
E cada vez mais o termo empreendedorismo ganha força e visibilidade no mundo 

dos negócios. Verifica-se que é o principal fator promotor de desenvolvimento econômico 
de um país. De acordo com Roldão et al (2018, p.1) “além de induzir a inovação de produtos 
e processos, propicia o aumento da concorrência, produtividade e do nível de empregos, 
fatores todos catalizadores do aquecimento da economia.”

Para Hisrich e Peter (2009, p. 33) “o papel do empreendedorismo no desenvolvimento 
econômico envolve mais do que apenas o aumento de produção e renda per capita; envolve 
iniciar e constituir mudanças na estrutura do negócio e da sociedade”.

A palavra empreendedor (entrepreneur) surgiu na França por volta dos séculos XVII 
e XVIII, com o objetivo de designar aquelas pessoas ousadas que estimulavam o progresso 
econômico, mediante novas e melhores formas de agir. 

O termo Empreendedor é utilizado para qualificar, ou especificar, principalmente, 
aquele indivíduo que detém uma forma especial, inovadora, de se dedicar às atividades 
de organização, administração, execução; principalmente na geração de riquezas, na 
transformação de conhecimentos e bens em novos produtos – mercadorias ou serviços; 
gerando um novo método com o seu próprio conhecimento. 

É o profissional inovador que modifica, com sua forma de agir, qualquer área do 
conhecimento humano. E é também utilizado para designar o fundador de uma empresa 
ou entidade.

Segundo Dornelas (2008) empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e 
cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados ou ainda é a pessoa 
que inicia e/ ou opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo 
riscos e responsabilidades e inovando continuamente.

E a inovação pode estar relacionada aos produtos, processos, pessoas, gestão e 
tecnologias. Assim, a função empreendedora está relacionada a “fazer coisas novas ou de 
fazer as coisas que já vinham sendo feitas de novas maneiras”. (SCHUMPETER, 1991, 
p.412).

Desta forma, empreendedores são pessoas que têm a habilidade de ver e avaliar 
oportunidades de negócios; prover recursos necessários para colocá-los em vantagens; e 
iniciar ação apropriada para assegurar o sucesso. São orientadas para a ação e altamente 
motivados, assumindo riscos para atingirem seus objetivos.

Normalmente a motivação para empreender acontece por necessidade ou por 
oportunidade. Quando é por necessidade pode ser decorrente de uma dificuldade em 
arrumar uma colocação no mercado profissional e por oportunidade quando identifica-se 
uma possibilidade de novo negócios. 
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Assim, descobrir oportunidades de negócios é a principal competência do 
empreendedor. Neste sentido, algumas reflexões são importantes:

a. O que eu poderia fazer a mais ou diferente neste ramo de atividade?

b. Quais são as necessidades mal atendidas ou não atendidas na sua região? Que 
problemas as pessoas estão enfrentando?

c. Qual o diferencial que o consumidor apreciaria neste setor?

d. Existe a possibilidade de expansão?

Segundo o SEBRAE (2018), algumas questões devem ser consideradas para a 
sobrevivência das empresas:

a. Planeje-se sempre;

b. Respeite sua capacidade financeira;

c. Não misture as finanças da empresa com finanças pessoais;

d. Fique de olho na concorrência;

e. Prospecte novos fornecedores;

f. Tenha controle do seu estoque;

g. Marketing não se resume a anúncio, invista em outras estratégias;

h. Inove mesmo que seja um produto/serviço de sucesso;

i. Invista sempre na formação empresarial;

j. Seja fiel aos seus valores e do seu negócio.

Para o empreendedor que pretende atuar no próprio negócio, após a oportunidade 
identificada, é fundamental o estudo de viabilidade (econômica, operacional, mercadológica) 
e a busca da capacitação gerencial para que possa atuar de forma eficiente e responder de 
forma eficaz às complexas exigências do mundo corporativo.

E considerar questões importantes, segundo Endeavor (2018), como por exemplo, 
avaliar para as tendências, tanto econômicas quanto de consumo, para encontrar 
indicadores de que a sua companhia terá fôlego para crescer e preparar um plano de 
negócios integral para a nova unidade.



 
Ciências Sociais Aplicadas: Organizações, Inovações e Sustentabilidade Capítulo 17 186

Figura1 – Empreender no próprio negócio

Fonte: SEBRAE (2018)

As principais características do empreendedor são: concentração, organização, 
iniciativa, coragem, persistência, curiosidade, superação, persuasão, comprometimento, 
autoconfiança, liderança e capacidade de correr riscos, dentre outras.

3 |  ELABORAÇÃO DO PROJETO FEIRA DE NOVOS NEGÓCIOS
O projeto Feira de Novos Negócios – Inovação e Criatividade em Ação, iniciou no 

ano de 2012 com os alunos do 4º. ano do curso de Administração de Empresas na disciplina 
Tópicos Especiais. Foi uma atividade desafiadora e que exigiu a aplicação de diversos 
conteúdos aprendidos em sala de aula no decorrer do curso, em diversas disciplinas. A 
partir de 2016 os alunos do curso de Engenharia de Produção também ingressaram no 
projeto por meio da disciplina Gestão de Desenvolvimento de Produto. 

Cada turma foi dividida em grupos e cada um teve a incumbência de desenvolver 
um produto (bem ou serviço) que apresentasse um diferencial de mercado. O objetivo é 
identificar uma necessidade de mercado não satisfeita é criar um produto que atenda à esta 
necessidade dentro de um estudo de viabilidade e planejamento por meio de um plano de 
negócios.

As etapas desenvolvidas são:
a. Geração de ideias: brainstorm – identificar necessidade não atendida, tendências 
de mercado, problemas que precisam de soluções, segmentos e nichos em 
crescimento, pesquisa e reflexão.

b. Definição do produto (bem ou serviço): escolher dentre as opções identificadas 
na geração de ideias.
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c. Justificativa da importância do produto: apresentar os requisitos de inovação; 
benefícios; mercado/demanda – apresentar dados; perfil do consumidor/usuário.

d. Pesquisa de mercado: elaborar uma pesquisa de mercado para verificar a 
percepção dos consumidores com relação aos atributos do produto e para direcionar 
o desenvolvimento e adequações do produto.

e. Detalhamento do produto: apresentar uma descrição do produto com 
características, matéria-prima utilizada, forma, desempenho, design, embalagem, 
formato, capacidade, desempenho etc.

f. Missão, visão, valores: criar uma filosofia empresarial.

g. Análise SWOT: estabelecer a análise para estudo de forças, fraquezas, ameaças 
e oportunidades.

h. Criação da marca: criar o nome, logotipo e slogan do produto.

i. Planejamento financeiro: estimar custos e margem de lucro.

j.Estratégia de promoção: estabelecer as ferramentas de comunicação e promoção 
do produto.

k.Estratégia de distribuição: dimensionar a logística do produto.

l. Engenharia do produto: transformação das informações geradas nas fases 
anteriores em desenhos e normas, ou seja, um projeto especificando o processo do 
produto. Fluxograma.

m. Protótipo: construir o modelo físico ou virtual (cad/dmu- digital mock-up) para 
simular a funcionalidade do produto. 

n. Apresentação do projeto na Feira de Novos Negócios.

Todas as etapas são desenvolvidas com a orientação da coordenação do projeto e 
ao final realiza-se a Feira de Novos Negócios para que os alunos possam apresentar os 
seus produtos para o público. A gestão do projeto é feita por meio do Project Model Canvas.

Vale ressaltar, que os alunos desenvolvem o conceito e a ideia do produto, e nem 
sempre existe a possibilidade de executar o desenvolvimento real do mesmo, em razão da 
tecnologia, custos e aspectos legais.

Nestes anos foram muitos projetos realizados e surgiram ideias com um forte apelo 
de mercado. Cabe destacar alguns dos produtos desenvolvidos:

Mix delícia: pacote de 
bolacha recheada com três 
sabores diferentes.

Speed Ice: microondas 
que esfria rapidamente.

Dental pratic: escova 
com creme dental 
acoplado na embalagem.

Home safety: detector 
para vazamento de 
gás.

Ziply: refrigerante em pó 
para adicionar água com gás.

Two in one: sapato 
feminino com opção de 
dois saltos (alto e baixo).

Dona Xica: pacote de 
farinha de trigo com 
sachês na medida de 
uma xícara.

Easy market: 
aplicativo para 
pesquisa de preços no 
supermercado.
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Uno: aplicativo para 
estudantes universitários.

Spray wax: parafina em 
spray.

Ninho animal: creche 
para animais.

Alfa: anticoncepcional 
masculino.

Intimos free: absorvente 
com estampa.

Motocam: motocicleta com 
teto.

Telha foto: telha para 
captação da energia 
solar.

GDA: caixa de pizza 
com alças.

PrevDog: anticoncepcional 
para cachorros.

Cura goro: pastilha para 
tirar o efeito da bebida 
alcoólica.

Biofibra: biscoito à base 
de cascas de frutas.

No drunk: bala de 
glicose à base de 
cafeína.

Doce expresso: vending 
machine para doces 
artesanais.

Easy drink: máquina com 
cápsulas de caipirinha em 
diversos sabores.

Delicius: salgadinho com 
sachê de queijo cheddar 
e requeijão; e luva 
descartável.

Thermal Cream: creme 
corporal que esfria ou 
aquece a pele.

Pill cat: vermífugo sabor 
peixe para gatos.

FAPP: aplicativo para 
fisioterapia facial.

Tecno Seguro: chip 
proteção dados para 
celular.

EARGH: tomada 
e USB com cabo 
extensor.

Mamma pet: leite para 
filhotes.

Glamour mirim: loja de 
aluguel de roupas infantis.

Insulkids: comprimido de 
insulina para crianças.

Power protein: 
cápsulas efervescentes 
de proteína.

Pedaço fácil: embalagem 
de pizza com os pedaços 
picotados para destacar.

Car service: serviço de 
manutenção preventiva 
delivery.

Ecovasos: suporte para 
vasos feito de material 
reciclado.

ConstruOffers: site/
aplicativo para cotação 
de preços de material 
de construção.

Cat meal: embalagem de 
ração para gatos com sachês 
de diferentes sabores.

FI – família inteligente: 
geladeira com sensores 
internos para detectar a 
validade dos produtos.

Eco pool: sistema 
hidráulico para 
aproveitamento da água 
da piscina.

Meu acesso: sistema 
de controle para 
estacionamento 
de pessoas com 
necessidades 
especiais.

Smart window: janela 
inteligente – fecha quando 
inicia a chuva.

Visual alarmes: sistema 
de alerta de incêndio para 
deficientes auditivos.

ADMV: aplicativo para 
consultoria de serviços 
de manutenção de 
residencial.

Bengala sensorial: 
para deficientes visuais.

Space move: espaço móvel 
para locação de lojas.

Pick fit: app personal 
traineer.

Beach box: guarda-
volumes na praia.

FocaTCC: app para 
realizar o TCC.

Dry spray: desodorizador de 
roupas.

Rota 013: luva com 
sinalizador de gps.

Suporte AG 19 Extreme: 
suporte para troca de 
pneu.

Tech helmet: capacete 
com conectividade.

Sweet Dreams: colchão 
térmico.

Puse Tech: pulseira 
rastreadora.

Azank: suco 
multivitamínico.

Transcard: cartão 
digital para transporte 
público.

Easy Service: plataforma 
virtual de serviços 
domésticos.

Tela Sol: tela protetora de 
insetos com energia solar.

Citronex: pastilha de 
citronela com efeito 
repelente.

Doce expresso: 
vending machine para 
doces artesanais.

Quadro 1 – Projetos desenvolvidos entre 2012 e 2020

Fonte: autora (2020)

A inovação é a mola propulsora para o desenvolvimento. E o empreendedor é, por 
aptidão e vocação, o agente protagonista dos processos de mudança. Neste cenário, é 
fundamental buscar oportunidades de novos negócios por meio do monitoramento do 
macroambiente, identificando necessidades não satisfeitas ou mal satisfeitas. Para Vale 
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et al (2008, p.1) as inovações contribuem para impulsionar a economia e dinamizar 
as atividades corporativas. “A habilidade de identificar e perseguir novas formas de 
associação de recursos e novas oportunidades no mercado é a atividade empreendedora 
por excelência.”

O projeto ainda estimula as práticas sustentáveis na elaboração de novos modelos de 
negócios. Segundo Porcar et al (2018) esta temática cada vez mais se torna fundamental na 
articulação das estratégias corporativas e para a criação de empreendimentos comerciais, 
assim como aliar os princípios e valores éticos à inteligência competitiva.

4 |  CONCLUSÃO
O projeto possibilitou aos alunos exercitarem aspectos conceituais e comportamentais 

fundamentais para a construção do profissional do século XXI. O trabalho em equipe exigiu 
que os participantes desenvolvessem muitas habilidades que são fundamentais para um 
posicionamento assertivo frente às novas e complexas demandas do mundo do trabalho.

Além de aplicar vários conceitos, os alunos tiveram que colocar em prática a 
criatividade, trabalho em equipe, comunicação, liderança, negociação, administração do 
tempo, trabalho sob pressão, dentre outros.

A competência profissional está apoiada no tripé conhecimentos, habilidades e 
atitudes. Desta forma, procurou-se articular a atividade de forma a promover o engajamento 
capaz de enriquecer e agregar valor a todos os envolvidos de maneira a transbordar o 
conhecimento para além do âmbito da sala de aula, mas considerando toda a exigência do 
mundo dos negócios.

Verifica-se que o projeto contribuiu para exercitar a criatividade de forma 
empreendedora e com foco na inovação, despertando nos alunos a importância da visão 
estratégica direcionada às demandas de mercado. Nestes anos foram apresentados 
produtos e serviços com forte apelo mercadológico e com viabilidade operacional e 
econômica de mercado.
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