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RESUMO 

 

Em 2015, foram divulgados pela Organização das Nações Unidas – ONU – os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, que têm como objetivo acabar 
com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em 
todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade (ONU, 2021). 
Especialmente o Objetivo 12 – Consumo e Produção Responsáveis – traz o diálogo 
entre um perfil de consumidor contemporâneo com outras formas de produção. 
Assim, a presente pesquisa trata do desenvolvimento social, com foco no 
desenvolvimento sustentável, resultante de outras formas de produção de bens no 
mundo da moda e da beleza. Foca nos estudos de âmbito brasileiro, de forma a 
discutir as repercussões regionais e nacionais. Por isso, a escolha em se trabalhar, 
respectivamente, com as marcas Ahimsa e Natura se deu pelo divulgação e cuidado 
com a fabricação dos produtos oferecidos aos consumidores atuais. Observa-se que 
os indivíduos demandam produtos que não agridem o meio ambiente, porque 
possuem formas distintas de sistemas de produção. Ainda se sabe que a 
comunicação publicitária tem papel relevante na divulgação dos processos e dos 
produtos sustentáveis. Nesse sentido, o problema de pesquisa que se constitui é: 
que discurso publicitário pode ser identificado nas marcas Ahimsa e Natura que 
veiculam a sustentabilidade e que podem gerar mudanças para cadeias produtivas 
de outras marcas e produtos, para divulgar o desenvolvimento sustentável? Para 
responder ao problema, foi estabelecido o objetivo geral que é refletir sobre a 
composição do discurso dos anúncios das marcas Ahimsa e Natura, veiculados nas 
redes sociais, com a finalidade de observar as tendências de comunicação 
publicitária em relação ao desenvolvimento sustentável e os efeitos do sentido 
produzidos no público leitor potencial e que possibilitam observar as mudanças nas 
cadeias produtivas das marcas, com analogia ao objetivo 12 das ODS. A 
investigação está dividida em duas partes. Inicialmente, é realizada uma pesquisa 
bibliográfica e, em um segundo momento, é realizada uma análise de córpus das 
comunicações publicitárias das duas marcas. Assim, inicialmente, são feitas 
pesquisas bibliográfica e histórica com fundamento em Sen (2010) e Furtado (2005), 
para tratar da distinção entre crescimento e desenvolvimento, com destaque para o 
desenvolvimento sustentável. Também são realizados estudos sobre cadeia 
produtiva em Jappur et al (2007) e Pimenta (2010). Para compreender sobre as 
estratégias de marcas e o posicionamento das mesmas, no mercado, são estudados 
Keller e Machado (2006), Kotler (2007) e Ribeiro (2021). Também é estudada a 
semiótica de vertente greimasiana e as discussões sobre valores, ideologias e 
história serão discutidas, a partir de Bakhtin (2002). Foi composto um córpus, de 
seis anúncios do Instagram, três de cada marca, com a finalidade de analisar as 
tendências de comunicação com foco no desenvolvimento sustentável. São 
empregados os oito critérios apresentados por Jappur et al (2007), 
comparativamente com os estudos bakhtinianos e greimasianos. Após a análise das 
comunicações, é elaborada uma proposição, para trazer elementos que demonstrem 
as tendências que podem gerar mudanças nas cadeias produtivas de produtos de 
beleza e de moda, além de políticas públicas que podem ser criadas para atuar nas 
metas do ODS 12 e que são divulgadas ao público contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento e Sustentabilidade. Gestão de marcas. Greimas 
e Bakhtin. Ahimsa e Natura. Cadeia produtiva e desenvolvimento sustentável. 



 
 

ABSTRACT 

 

In 2015, the United Nations - UN - released the 17 Sustainable Development Goals - 
SDGs, which aimed to end poverty, protect the environment and climate, and ensure 
that people, everywhere, can enjoy peace and prosperity (UN, 2021). Especially Goal 
12 – Responsible Consumption and Production – brings up the dialogue between a 
contemporary consumer profile with other forms of production. Thus, the present 
research deals with social development, with a focus on sustainable development, 
resulting from other forms of production of goods in the world of fashion and beauty. 
It focuses on Brazilian studies, in order to discuss regional and national 
repercussions. Therefore, the choice to work, respectively, with the Ahimsa and 
Natura brands is due to the dissemination and care with the manufacture of products 
offered to current consumers. It is observed that individuals demand products that do 
not harm the environment, because they have different forms of production systems. 
It is still known that advertising has a relevant role in the dissemination of sustainable 
processes and products. In this sense, the research problem constituted is: what 
advertising can be identified in the Ahimsa and Natura brands that convey 
sustainability and that can generate changes for the production chains of other 
brands and products, to promote sustainable development? To answer the problem, 
the general objective is established, which is to analyze the composition of the 
speech of the advertisements of the Ahimsa and Natura brands, broadcasted on 
social media, in order to observe the trends in advertising in relation to sustainable 
development and the effects of meaning produced in the potential readership and 
that make it possible to observe changes in the brands' production chains, in analogy 
to Goal 12 of the SDGs. The investigation is divided into two parts. Initially, a 
bibliographic research was carried out and, in a second moment, an analysis of the 
advertisements of the two brands was carried out. Thus, initially, bibliographic and 
historical research is carried out based on Sen (2010) and Furtado (2005), to 
address the distinction between growth and development, with emphasis on 
sustainable development. Studies on the production chain are also carried out in 
Jappur et al (2007) and Pimenta (2010). To understand brand strategies and their 
positioning in the market, Keller and Machado (2006), Kotler (2007) and Ribeiro 
(2021) are studied. Greimasian semiotics are also studied and discussions about 
values, ideologies and history are discussed, based on Bakhtin (2002). Six Instagram 
advertisements, three from each brand, are analyzed for communication trends with 
a focus on sustainable development. The eight criteria presented by Jappur et al 
(2007) are used, compared to the Bakhtinian and Greimasian studies. After analyzing 
the communications, a proposal is prepared to bring elements that demonstrate the 
trends that can generate changes in the production chains of beauty and fashion 
products, as well as public policies that can be created to act on the goals of SDG 12 
and that are disseminated to the contemporary public. 
 
Keywords: Development and Sustainability. Brand management. Greimas and 
Bakhtin. Ahimsa and Natura. Production chain and sustainable development. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/production
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/chain
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/sustainable
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/development
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse da pesquisadora pelo desenvolvimento se deu pelo 

objetivo de continuar o estudo da temática que vem desde a graduação sobre a 

comunicação da moda e da beleza e os impactos delas na sociedade 

contemporânea. 

O aumento do uso das tecnologias e das redes sociais assola cada vez 

mais o consumidor, o modo como ele pensa e age. Assim, objetiva-se continuar com 

esta temática de estudo, pesquisando os consumidores atuais, que estão cada vez 

mais exigentes em suas escolhas, pois, estão preocupados com o desenvolvimento 

sustentável do planeta. Além disso, observar a tendência das marcas, quanto à 

comunicação de outras formas de conduzir os processos produtivos e a cadeia 

produtiva. 

Nesse sentido, podem-se relevar os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS - criados em 2015, pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

Especialmente o Objetivo 12 – Consumo e Produção Responsáveis – dialoga com 

as questões dos desenvolvimentos regional e nacional. No referido Objetivo, há 

discussões e ações que vislumbram um outro tipo de consumidor, o que exige novas 

formas de produção em cadeia. 

Um olhar para a mídia local e para a mídia nacional faz destacar duas 

marcas Ahimsa e Natura e a relação diferenciada com as próprias cadeias 

produtivas, com a finalidade de dialogar com um público emergente, especialmente, 

um público que se relaciona com a mídia digital. 

Assim, as marcas selecionadas como córpus de análise no presente 

estudo são a Ahimsa e a Natura. A primeira é uma marca de caçados veganos de 

alta qualidade, sendo a única fábrica de calçados 100% veganos no mundo, que se 

encontra na cidade de Franca-SP, destinada a um público potencial vegano, 

vegetariano e simpatizantes. A marca servirá de reflexão sobre o desenvolvimento 

sustentável regional. A segunda, por ser a 15ª empresa mais sustentável do mundo 

e a única brasileira, no setor de beleza, presente no ranking Global 100, elaborado 

pela empresa canadense de mídia e pesquisa Corporate Knights, a qual, no ano de 

2019, foi a décima vez consecutiva que a empresa Natura aparece na lista, de 

acordo com o site Carta Capital (2022). A empresa Natura fica atrás apenas do 

Banco do Brasil, que está em 8º lugar no ranking. No ano de 2020 a Natura ficou em 
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30º de acordo com o site Corporate Knights (2022) e em 42º lugar em 2021, 

Corporate Knights (2022). Na presente pesquisa, a marca servirá para a reflexão do 

desenvolvimento sustentável nacional.  

Se observada, assim, a união entre a comunicação da moda e da 

beleza, o comportamento do consumidor face a novas formas de produção, nas 

marcas Ahimsa e Natura, e, por fim, a linha de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF – 

Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, aproxima-nos do Objetivo 12 - 

Consumo e Produção Responsáveis – um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS. 

Para entender o Objetivo 12 – é necessário assegurar os padrões de 

produção e de consumo sustentáveis. 

A construção da problematização desta pesquisa surgiu, por meio de 

um post no Facebook em que a marca Natura fez no final de 2019. No post, a marca 

apresentava a importância da preservação da Floresta Amazônica – que na época 

estava em destaque pelo grande número de hectares desmatados – e em nenhum 

momento apresentou ou quis vender o seu produto. A partir deste post, a 

pesquisadora começou a analisar os outros posts e observar a semelhança da 

comunicação entre eles onde pouco se mostrava o produto. Assim, entrou no 

Facebook da marca Ahimsa, para ver as formas de comunicação trazidas nos posts 

da empresa e se deparou com uma comunicação semelhante. 

Pode-se observar, nas Imagens 1 e 2, que as marcas escolhidas para 

estudo não vendem apenas o produto em suas campanhas publicitárias, vendem 

valores, história e ideologia, atreladas às questões sustentáveis.  
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    Imagem 1 – Publicação Facebook Natura 

 

     Fonte: Facebook Natura, online, 2019. 

 

Imagem 2 – Publicação Facebook Ahimsa 

 

Fonte: Facebook Ahimsa, online, 2019. 
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A partir de então, o problema que se busca solucionar nesta pesquisa 

é: que discurso publicitário pode ser identificado nas marcas Ahimsa e Natura que 

veiculam a sustentabilidade e que podem gerar mudanças para cadeias produtivas 

de outras marcas e produtos, para divulgar o desenvolvimento sustentável? 

Face ao problema, pode-se inferir as hipóteses: as marcas apelam 

para a preservação do meio ambiente; focam na regionalidade e na nacionalidade; 

parecem quebrar paradigmas, nos modos de produção; e enfatizam os argumentos 

emocionais, em detrimento dos racionais. 

Para responder ao problema, o objetivo geral da investigação é refletir 

sobre a composição do discurso dos anúncios das marcas Ahimsa e Natura, 

veiculados nas redes sociais, com a finalidade de observar as tendências de 

comunicação publicitária em relação ao desenvolvimento sustentável e os efeitos do 

sentido produzidos no público leitor potencial e que possibilitam observar as 

mudanças nas cadeias produtivas das marcas.  

Os objetivos específicos são necessários para cumprir o objetivo geral. 

Desta forma, apresentam-se como: 

- estabelecer discussões sobre crescimento econômico e desenvolvimento, 

tendo em vista o mundo atual; 

- discutir concepções teóricas sobre sustentabilidade;  

- abordar formas de comunicação publicitária digital, em redes sociais, tendo 

em vista a interação com um consumidor que aparenta exigir marcas que 

contemplam a sustentabilidade; 

- estudar gestão de marcas, especialmente no tocante à formação de 

valores, por meio de comunicação; 

- tratar das concepções e dos estudos semióticos e filosóficos da linguagem, 

como subsídios teórico-metodológico de análise dos anúncios; 

- analisar o discurso dos anúncios da marca Ahimsa que são, 

principalmente, destinados ao público potencial vegano, vegetariano e 

simpatizantes; 

- analisar o discurso da marca Natura, que tem o público potencial a 

comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo 

melhor, através da relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual 

fazem parte, com o todo; 
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- verificar o impacto causado pela comunicação ao público potencial no 

tocante à percepção de valores, na comunicação da marca e dos processos 

produtivos, em questões de desenvolvimento sustentável local e nacional e; 

- elaborar proposições para generalizar os resultados a outros casos, 

semelhantes à Ahimsa e à Natura. 

A investigação tem como metodologia pesquisa bibliográfica e análises, 

para observar as tendências em comunicação publicitária que, de certa forma, 

veiculam os valores, a história e a ideologia da sociedade contemporânea e 

impactam nos modos de divulgar o desenvolvimento sustentável, nos processos 

produtivos.  

A fundamentação teórica do estudo tem como base pesquisas 

bibliográfica e histórica, com fundamento em Sen (2010) e Furtado (2005), dentre 

outros, para a compreensão das diferentes vertentes do crescimento e 

desenvolvimento, optando, para o desenvolvimento sustentável. Os estudos sobre 

cadeia produtiva estão calcados em Jappur et al (2007) e Pimenta (2010). Para 

compreender sobre as estratégias de marcas e o posicionamento das mesmas, no 

mercado, serão estudados Keller e Machado (2006), Kotler (2007) e Ribeiro (2021). 

Os procedimentos metodológicos agrupam-se, a partir do estudo da 

teoria da semiótica de vertente greimasiana, a partir de Barros (2002) e as 

discussões sobre valores, ideologias e história discutidas, na visão de Bakhtin 

(2002). 

Com fundamento na semiótica e na filosofia da linguagem, adota-se 

Bardin (2006), para se construir categorias de análise, conforme preceitos da 

Análise de Conteúdo. Assim, construíram-se correlações a partir de Jappur et al 

(2007), como categorias de análise, com as temáticas das teorias bakhtinianas e 

greimasianas. 

O estudo está estruturado em 6 seções além desta introdução, aqui 

denominados: 2. Crescimento e desenvolvimento: delineamento teórico; 3 Cadeia 

produtiva na perspectiva de um desenvolvimento sustentável; 4 Constituição de 

marcas: breves destaques; 5 A metodologia calcada no discurso; 6 Composição e 

análise do córpus; 7 Proposições. 

No capítulo segundo da dissertação – Crescimento e desenvolvimento: 

delineamento teórico – é feita uma pesquisa histórica sobre o desenvolvimento 

sustentável no mundo, adentrando no Brasil, em que se busca compreender o 
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significado da expressão desenvolvimento sustentável. Simultaneamente às 

pesquisas históricas, é realizada uma pesquisa bibliográfica em relação à teoria do 

desenvolvimento com foco no desenvolvimento sustentável. 

No capítulo terceiro – Cadeia produtiva na perspectiva de um 

desenvolvimento sustentável –, são apresentadas discussões sobre a cadeia 

produtiva diante das três dimensões que segmenta a sustentabilidade corporativa, 

além de apresentar práticas e métodos que ajudam as empresas a conduzirem o 

objetivo de se tornarem sustentável. 

O capítulo quarto – Constituição de marcas: breves destaques - 

discorre sobre, a gestão de marketing, o marketing e a comunicação de marcas, 

trazendo o foco para o branding digital. 

No capítulo quinto – A metodologia calcada no discurso – as vertentes 

da semiótica greimasiana serão estudadas, enfocando os conceitos de texto, 

construção de sentido, plano de conteúdo e de expressão. A partir de Barros (2002), 

busca-se compreender os fundamentos da teoria da semiótica. As discussões sobre 

valores, ideologias e história discutidas, na visão de Bakhtin (2002), a partir dos 

estudos de tema e significação.  

No capítulo sexto - Composição e análise do córpus - apresenta-se e 

se analisa o córpus, formado por seis posts do Instagram, três posts de cada marca, 

a partir deles, serão observadas as tendências em comunicação publicitária das 

áreas da moda e beleza, relativamente aos processos de produção e 

desenvolvimento sustentável, que atendem às exigências do público consumidor 

atual. Ainda no capítulo sexto, será apresentada uma pesquisa histórica sobre a 

criação das marcas Ahimsa e Natura, o histórico da comunicação das marcas e a 

relação das mesmas com o desenvolvimento sustentável. 

No capítulo sétimo – Proposições – apresentam-se as conclusões 

obtidas após as análises dos anúncios publicitários das marcas Ahimsa e Natura, de 

modo que outras empresas possam se inspirar para se tornarem empresas que 

contribuem para o desenvolvimento sustentável. 

A presente pesquisa auxilia a compreender como as marcas Ahimsa e 

Natura conseguem disseminar a ideia de sustentabilidade, através de produtos de 

qualidade, de modo que, a partir disso, outras marcas possam se inspirar e 

consumidores passam a ficar cada vez mais exigentes com o que usam, para 

vivermos em um mundo melhor e mais sustentável.  
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Ainda, a pesquisa contribui com aspectos para a construção e a 

avaliação de políticas públicas, de modo que se aproxime do Objetivo 12 dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, articula-se com a linha 

de pesquisa do Programa, Desenvolvimento Social e Políticas Públicas. 
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2 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO: delineamento teórico 

 

O objetivo do capítulo é apontar os conceitos e as discussões sobre 

desenvolvimento e, especialmente, desenvolvimento sustentável, que subsidiam as 

análises posteriores da presente pesquisa e apresentam o posicionamento teórico 

dela. 

O século XXI vem marcado por grandes transformações no mundo, 

decorrentes de demandas do século XX, o chamado mundo globalizado. As pessoas 

estão mais ligadas em todos os campos e áreas do que jamais estiveram antes, mas 

estas ligações não trouxeram apenas benefícios, existem problemas novos 

convivendo com problemas antigos. Quando mais o mundo se desenvolve, maiores 

são os problemas causados a ele e para quem vive nele, são ameaças ao meio 

ambiente e à sustentabilidade da vida econômica e social, se adotadas as mesmas 

práticas de sempre. 

Na atualidade, os governantes têm como objetivo principal a criação de 

soluções, para melhoria do desenvolvimento socioeconômico. Assim, esses 

passaram a criar políticas, programas e organismos especiais que solucionem estes 

problemas. Para além dos governos, as pessoas também adquiriram direitos e têm 

exigido outras formas de vivências. 

O desenvolvimento sustentável de um país está ligado ao 

desenvolvimento econômico e social, um influencia diretamente o outro. Nas seções 

seguintes, é abordado o conceito de desenvolvimento, com foco principal no 

desenvolvimento sustentável. 

 

2.1 Históricos das discussões sobre desenvolvimento 

 

A população parece entender o assunto desenvolvimento, pela ideia de 

pensar que este está exclusivamente ligado ao crescimento do Produto Nacional 

Bruto (PNB) ou mesmo ao aumento de rendas pessoais. Isso não é surpresa, 

porque, durante muito tempo, o crescimento esteve destacado nas sociedades 

capitalistas.  

A busca desenfreada pela industrialização, que teve início com a 

Revolução Industrial – a partir da segunda metade do século XVIII - e como 

consequência dela a constante necessidade de crescimento econômico, foram 
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fatores que favoreceram a produção em detrimento da qualidade de vida da 

população. E, foi até a metade do século XX que a análise do desenvolvimento 

socioeconômico de um país era baseada no crescimento da renda, com base nos 

índices como o Produto Interno Bruto (PIB), o Produto Nacional Bruto (PNB) e 

também a renda per capita. Assim, todos os problemas seriam resolvidos com 

aumento de renda da população. 

A partir da segunda metade do século XX, observou-se que mesmo 

com o aumento de renda e tecnologia da população, os problemas sociais haviam 

aumentado, pois estas riquezas não eram distribuídas de maneira uniforme. Foi 

então que os governos passaram a se preocupar com os impactos que a busca 

desenfreada pelo crescimento econômico causou na qualidade de vida. 

Em 1945, representantes de 50 países de reuniram em San Francisco, 

na Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, para redigir 

a Carta das Nações Unidas, a qual havia sido escrita pela primeira vez em 1º de 

janeiro de 1942. A Polônia não esteve presente nesta reunião, mas assinou mais 

tarde a Carta, tornando-se então 51 países membros participantes. Atualmente, a 

ONU é composta por 193 Estados membros. 

Foi Franklin D. Roosevelt, Presidente dos Estados Unidos, que usou 

pela primeira vez o termo “Nações Unidas”, na Declaração das Nações Unidas, em 

1º de janeiro de 1942. 

As Nações Unidas surgiram no pós Segunda Guerra Mundial, os 

países estavam arruinados, a guerra havia acabado e o mundo queria paz.  

A missão central da ONU (2021) é manter a paz e a segurança 

internacionais; proteger os direitos humanos; prestar ajuda humanitária; promover o 

desenvolvimento sustentável e, defender o direito internacional. 

Os objetivos das Nações Unidas (2021) são:  

1. Para manter a paz e a segurança internacionais, e para o efeito: 
tomar medidas coletivas eficazes para a prevenção e remoção de ameaças 
à paz e para a supressão de atos de agressão ou outras violações da paz, e 
para realizar por meios pacíficos e, em conformidade com os princípios da 
justiça e do direito internacional, o ajuste ou solução de controvérsias ou 
situações internacionais que possam levar à violação da paz; 
2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no 
respeito ao princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos 
povos, e tomar outras medidas apropriadas para fortalecer a paz universal; 
3. Alcançar a cooperação internacional na solução de problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e na 

https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
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promoção e incentivo ao respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e 
4. Para ser um centro de harmonização das ações das nações na 
consecução desses fins comuns. 

Entende-se que manter a paz e a segurança internacionais, sendo a 

missão central da ONU, por ter surgido no pós Segunda Guerra Mundial, é trabalhar 

para prevenir conflitos; ajudar os países em conflito a fazerem as pazes e, criar 

condições para que haja paz em todas as nações. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento e o respeito pelo direito 

internacional são partes fundamentais no trabalho da ONU. A realização desse 

trabalho se dá com a ajuda de cortes, tribunais, tratados multilaterais e pelo 

Conselho de Segurança (ONU, 2021). 

Nasce uma nova perspectiva, e um outro conceito de desenvolvimento. 

O tema desenvolvimento socioeconômico ganhou novos contornos, englobando a 

saúde, a ética, o meio ambiente, a educação, a moradia, entre outros.  

Existem teorias que atribuem apenas o nível de renda como condição 

para o desenvolvimento, mas para a presente pesquisa, utilizou a abordagem de 

Sen (2010), para compreensão deste conceito. 

Para Sen (2010, p. 16,): “[...] o desenvolvimento pode ser visto como 

um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. É 

através do desenvolvimento que as principais fontes de privação de liberdade serão 

removidas. E, ainda, Sen (2010, p. 16-17) aborda que a ausência de liberdade 

consiste no mundo atual, com a pobreza econômica – que é a liberdade de saciar a 

fome. Liberdade vai muito além disso. 

 

[...] a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços 
públicos e assistência social, como por exemplo a ausência de programas 
epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência médica e 
educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e da ordem 
locais (SEN, 2010, p. 17). 
 

Assim, pode-se entender que o desenvolvimento está relacionado com 

a melhora de vida da sociedade e, das liberdades que a mesma desfruta. 

Para medir o processo de desenvolvimento de um país, é preciso medir 

a liberdade de sua população. Sendo que não é apenas função do governo cuidar 

do progresso de liberdade das pessoas, toda a população é colocada em função de 

agente, para cuidar deste progresso, tornando um comprometimento social. 
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A liberdade é fundamental no processo de desenvolvimento de um 

país, mas não são os fins primordiais. Para Sen (2010, p. 26): 

 

Liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições livres) 
ajudam a promover a segurança econômica. Oportunidades sociais (na 
forma de serviços de educação e saúde) facilitam a participação econômica. 
Facilidades econômicas (na forma de oportunidades de participação no 
comércio e na produção) podem ajudar a gerar abundância individual, além 
de recursos públicos para os serviços sociais. Liberdades de diferentes 
tipos podem fortalecer umas às outras. 
 

Após o apontamento dessa nova perspectiva de desenvolvimento, é 

apresentado, a seguir, o conceito de crescimento econômico e a correlação com o 

desenvolvimento.  

 

2.2 Concepções sobre crescimento econômico e desenvolvimento 

 

A busca incansável da ONU pela melhora do desenvolvimento dos 

países fez com que aumentassem os debates acerca deste conceito. Mas para que 

a sociedade de um país possa ser agente no desenvolvimento, é preciso que a 

mesma entenda a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. 

O crescimento de um país está ligado ao seu desenvolvimento, 

entendido como:  

Conceitos como progresso, crescimento, industrialização, transformação, 
modernização, têm sido usados frequentemente como sinônimos de 
desenvolvimento. Em verdade, eles carregam dentro de si toda uma 
compreensão específica dos fenômenos e constituem verdadeiros 
diagnósticos da realidade, pois o conceito prejulga, indicando em que se 
deverá atuar para alcançar o desenvolvimento (SCATOLIN, 1989, p. 6). 
 
 

Furtado (1961, p.115-116) traz a visão econômica “desenvolvimento é, 

basicamente, aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de 

bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade”.  

O crescimento está ligado exclusivamente às questões econômicas e 

financeiras, sendo este uma condição indispensável, mas não a única para o 

desenvolvimento. 

O crescimento econômico de um país precisa estar em velocidade 

suficiente, para atender todas as classes sociais e ainda, fazer com que haja uma 

distribuição de renda igualitária dentro do país. 
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Para Dourado, Silva e Pontone (2018), “crescimento econômico 

conceitua-se basicamente pelo aumento de produtividade, industrialização, 

comércios, serviços, entre outros. Ou seja, trata-se de um aumento nos números 

que considera os indicadores econômicos”. 

A busca desenfreada pelo crescimento econômico com um olhar 

voltado ao lucro, data da Revolução Industrial. Pereira (2014, p. 51 – 52) diz: “o 

excedente assumiu o caráter de lucro a ser obtido no mercado e não impediu que os 

salários também crescessem, desde que fossem limitados pelo aumento da 

produtividade”. 

As sociedades anteriores ao período da Revolução Industrial viviam no 

chamado período de subsistência, pois produziam apenas o necessário para o 

consumo, não produzindo excedentes econômicos. 

 
Num momento posterior, com a Segunda Revolução Industrial e a revolução 
organizacional por ela ensejada, o capitalismo se transformou num 
capitalismo tecnoburocrático, no qual a apropriação do excedente 
econômico continuou a depender da propriedade do capital, mas passou a 
depender também do conhecimento técnico e administrativo (PEREIRA, 
2014, p. 52). 

 

O acompanhamento do crescimento dos países é um fator essencial, 

para mensurar o desenvolvimento sustentável, assim após a compreensão dos 

termos crescimento econômico e desenvolvimento, apresenta-se a seguir, o 

desenvolvimento sustentável.  

 

2.3 Desenvolvimento sustentável 

 
O aumento da crise ambiental e o bem-estar da população tem como 

resultado a busca dos governos e da sociedade a pensarem novos modelos de 

desenvolvimento. É preciso repensar a forma como estamos explorando, de maneira 

irregular os bens materiais disponíveis na natureza. 

O meio ambiente não é mais uma preocupação só governamental, o 

termo se tornou tema de discussões e análises em debates políticos nacionais e 

internacionais, no meio acadêmico, na sociedade civil em geral e, em organizações 

privadas e não governamentais. 
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Diante de tais questões, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

elaborou a Agenda 2030, que é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 

prosperidade, que busca fortalecer a paz universal (ONU, 2021). 

A Agenda 2030 foi criada no ano de 2012 e alterada em 2015, é 

integrada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, que 

foram criadas com base nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os 

quais já haviam sido elaborados, mas não foram alcançados. 

 

Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da 
privação e a sanar e proteger o nosso planeta. Estamos determinados a 
tomar medidas ousadas e transformadoras que se necessitam 
urgentemente para pôr o mundo em um caminho sustentável e resiliente. Ao 
embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometemo-nos a não deixar 
ninguém para trás (ONU, 2022, online). 

 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2021) “são um 

apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima 

e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de 

prosperidade”.  

Ainda, os ODS incentivam ações em áreas de importância fundamental 

para a humanidade e para o planeta. Assim, os objetivos e as metas dos ODS foram 

criados, com base nos 5P´s do desenvolvimento sustentável, os quais são: pessoas, 

planeta, prosperidade, paz e parceria. 

De acordo com a ONU (2022) cada um deles são: 

 

Quadro 1 – 5 P´s do desenvolvimento sustentável 

PESSOAS “Estamos determinados a acabar com a 
pobreza e a fome, em todas as suas 
formas e dimensões, e garantir que 
todos os seres humanos possam realizar 
o seu potencial em matéria de dignidade 
e igualdade, em um ambiente saudável”. 
 

PLANETA “Estamos determinados a proteger o 
planeta da degradação, incluindo por 
meio do consumo e da produção 
sustentáveis, da gestão sustentável dos 
seus recursos naturais e de medidas 
urgentes para combater a mudança do 
clima, para que possa atender as 
necessidades das gerações presentes e 
futuras”. 
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PROSPERIDADE “Estamos determinados a assegurar que 
todos os seres humanos possam 
desfrutar de uma vida próspera e de 
plena realização pessoal, e que o 
progresso econômico, social e 
tecnológico ocorra em harmonia com a 
natureza”. 

PAZ “Estamos determinados a promover 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
livres do medo e da violência. Não pode 
haver desenvolvimento sustentável sem 
paz, e não há paz sem desenvolvimento 
sustentável”. 

PARCERIA “Estamos determinados a mobilizar os 
meios necessários para implementar 
esta Agenda por meio de uma Parceria 
Global para o Desenvolvimento 
Sustentável revitalizada, com base no 
espírito de solidariedade global 
fortalecida, com ênfase especial nas 
necessidades dos mais pobres e mais 
vulneráveis e com a participação de 
todos os países, todas os grupos 
interessados e todas as pessoas. As 
interconexões e a natureza integrada 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável são de importância crucial 
para assegurar que o propósito da nova 
Agenda se concretize. Se realizarmos as 
nossas ambições em toda a amplitude 
da Agenda, todos sentirão melhoras 
sensíveis em suas vidas e nosso mundo 
será melhor” 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 

 

Os 5P´s contemplam a base dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, de modo que a partir destes, todas as pessoas e o planeta sejam 

beneficiados. Os 17 ODS são: 

 

1. Erradicação da pobreza. 

2. Fome zero e agricultura sustentável. 

3. Saúde e bem-estar. 

4. Educação de qualidade. 

5. Igualdade de gênero. 

6. Água potável e saneamento. 
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7. Energia limpa e acessível. 

8. Trabalho decente e crescimento econômico. 

9. Indústria, inovação e infraestrutura. 

10.  Redução das desigualdades. 

11.  Cidades e comunidades sustentáveis. 

12.  Consumo e produção responsáveis. 

13.  Ação contra mudança global do clima. 

14.  Vida na água. 

15.  Vida terrestre 

16.  Paz, justiça e instituições eficazes. 

17.  Parcerias e meios de implementação. 

 

A presente pesquisa está inserida no contexto de desenvolvimento 

social e sustentável, a partir do estudo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS,) com o foco voltado no estudo do 12º ODS que se trata do 

“consumo e produção responsáveis”. 

Para que seja possível cumprir o Objetivo 12 dos ODS, há 11 metas 

criadas pela ONU (2021) que são:  

 
12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e 
Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países 
desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e 
as capacidades dos países em desenvolvimento; 
12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos 
naturais; 
12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita 
mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de 
alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as 
perdas pós-colheita; 
12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos 
químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 
acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir 
significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar 
seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso; 
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e 
transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de 
sustentabilidade em seu ciclo de relatórios; 
12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com 
as políticas e prioridades nacionais; 
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 
informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável 
e estilos de vida em harmonia com a natureza; 
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12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades 
científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de 
produção e consumo; 
12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do 
desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera 
empregos, promove a cultura e os produtos locais e, 
12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que 
encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de 
acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da 
reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, 
caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente 
em conta as necessidades específicas e condições dos países em 
desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o 
seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as 
comunidades afetadas. 
 

 

Diante dos propósitos estabelecidos pela ONU para os ODS, cada país 

e seus respectivos governos devem criar suas próprias metas, de acordo com suas 

prioridades e condições, de modo que os Objetivos sejam implantados até o ano de 

2030. 

É fundamental a compreensão de que o consumo sustentável não está 

ligado apenas a matéria prima de um produto, é preciso entender o processo de 

fabricação em sua totalidade e ainda as condições de trabalho que os seus 

produtores estão inseridos, ou seja, é preciso olhar para a cadeia produtiva, em sua 

integralidade. 

Como consumo sustentável, entende-se: 

 

O consumo sustentável é o consumo de bens e serviços que têm impacto 
mínimo sobre o meio ambiente. É socialmente justo e economicamente 
viável, atendendo às necessidades básicas dos seres humanos em todo o 
mundo. O consumo sustentável diz respeito a todos, em todos os setores e 
em todas as nações, desde os indivíduos aos governos e empresas 
multinacionais (THE GLOBAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTER apud 
DICIONÁRIO DO DESENVOLVIMENTO, 2021, online). 
 

Partindo desta perspectiva, é importante ressaltar que algumas 

empresas já estão trabalhando em toda a questão sustentável e trazem uma nova 

cadeia produtiva, como exemplo podemos citar as marcas que serão analisadas 

nesta pesquisa, Ahimsa e Natura.  

De acordo com ONU (2022), o conceito de desenvolvimento 

sustentável surgiu quando a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente publicou o 

Relatório Bruntland, em 1987, que levou o nome de Nosso Futuro Comum. 
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Como conceito entende-se que: “o desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a 

habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades [...]” (ONU, 

2021). 

O termo desenvolvimento sustentável vem sendo usado e entendido 

cada vez mais. Atualmente, as pessoas sabem que este é o melhor caminho para 

melhorar a vida de todos em todos os lugares. Entende-se por desenvolvimento 

sustentável não apenas o meios e serviços ligados ao meio ambiente, há três 

dimensões: a econômica, a social e a ambiental, as quais, serão apresentadas nas 

seguintes seções.  

 

2.3.1 Vertente econômica 

 

Os anos posteriores da Revolução Industrial foram caracterizados pela 

busca incansável para promover o crescimento econômico e, conforme este 

crescimento ia acontecendo, observou-se que ele, por si só, não era suficiente. 

O crescimento econômico está inserido no desenvolvimento 

econômico, sendo esse um dos eixos para as soluções dos problemas humanos e 

para o desenvolvimento. Para Scatolin (1989, p. 15) “enquanto este – crescimento – 

era entendido como um processo de mudança ´quantitativa´ de uma determinada 

estrutura, desenvolvimento era interpretado como um processo de mudança 

´qualitativa´ de uma estrutura econômica e social”. 

 
O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 
mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 
principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o 
crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – transformado 
para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais 
como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre 
outras (OLIVEIRA, 2002, p. 40). 
 
 

O nível de renda de uma população é um fator de importância para o 

desenvolvimento da mesma, mas não é único. A dimensão de desenvolvimento 

econômico é um dos pilares do desenvolvimento sustentável, sendo que nenhum 

dos três pilares – econômico, social e ambiental – se desenvolvidos isoladamente, 

trará bons resultados a vida em sociedade. É preciso que o crescimento econômico 

esteja acompanhado do desenvolvimento humano. 
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O conceito de desenvolvimento humano é, portanto, mais amplo do que o 
de desenvolvimento econômico, estritamente associado à ideia de 
crescimento. Isso não significa contrapô-los. Na verdade, a longo prazo, 
nenhum país pode manter – e muito menos aumentar – o bem-estar de sua 
população se não experimentar um processo de crescimento que implique 
aumento da produção e da produtividade do sistema econômico, amplie as 
opções oferecidas a seus habitantes e lhes assegure a oportunidade de 
empregos produtivos e adequadamente remunerados. Por conseguinte, o 
crescimento econômico é condição necessária para o desenvolvimento 
humano [e social] e a produtividade é componente essencial desse 
processo. Contudo, o crescimento não é, em si, o objetivo último do 
processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por si só, a melhoria do 
nível de vida da população (PNUD, 1996, p. 1). 

 

Pode-se observar que o desenvolvimento econômico não se faz 

desprendido dos desenvolvimentos humano e social. Reconhece-se a relevância do 

crescimento econômico, especialmente em economias de origem capitalista, como a 

brasileira, entretanto, as questões humanas e ambientais também devem ser 

atendidas. 

Assim, na seguinte seção é apresentado o desenvolvimento social. 

 

2.3.2 Vertente social  

 

Nas últimas décadas, no Brasil, a qualidade de vida da população 

passou a ser um fator de atenção dos governos, empresas privadas, sociedade civil 

e Organizações Não Governamentais. Como exemplo de uma Organização Não 

Governamental apresenta-se a Organização das Nações Unidas (ONU), que, desde 

a sua criação em 1945, “continua sendo o único lugar na Terra onde todas as nações 

do mundo podem se reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções 

compartilhadas que beneficiem toda a humanidade” (ONU, 2021). 

Atualmente, ainda é possível observar as consequências do pós 

Revolução Industrial e do capitalismo. A divisão de renda não igualitária, a pobreza, 

a fome, a falta de acesso à saúde, são alguns destes fatores. De acordo com a ONU 

(2021), “estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas 

formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu 

potencial em matéria de dignidade e igualdade, em um ambiente saudável”. 

Idealizado por Amartya Sen e Mahbul ul Haq, através do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foi criado, no ano de 1990, o 

Relatório Mundial de Desenvolvimento (RDH). A ideia inicial e que guiou todos os 
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relatórios seguintes “[...] era de que as pessoas são a verdadeira riqueza das 

nações [...]” (PNUD, 2022). 

De acordo com o PNUD (2022), o relatório “pode ser uma ferramenta 

importante não somente para governos mas para todos nós, porque com mais 

informação podemos estar mais conscientes e atuar mais, ajudando na solução 

dos problemas tratados pelo relatório”. 

O RDH tem impacto nas ações tomadas, para que se atinja a 

Agenda Global, pois apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano, uma 

grande quantidade de dados e as medidas do grau de desenvolvimento de cada 

país, tendo a sociedade como tema central de todas as estratégias. 

Além das publicações anuais do RDH Global, são publicados 

periodicamente RDHs nacionais. No Brasil, foram apresentados quatro relatórios. 

O primeiro foi em 1996, o segundo em 2003, o terceiro em 2005 e o último em 

2009/2010. Além de apresentar um panorama da situação, cada um desses 

relatórios focou em apresentar uma questão social de maior importância. 

O Relatório do Brasil de 1996 discutiu uma visão geral sobre as 

questões sociais no Brasil. O Relatório de 2003, nomeado como Atlas de 

Desenvolvimento Humano, apresentou os cálculos do IDH de todos os municípios 

do Brasil. Em 2005, o relatório tratou de questões relacionadas ao racismo, 

pobreza e violência. E o último Relatório, publicado em 2009/2010, apresentou a 

relevância dos valores humanos no alcance do desenvolvimento. 

Para Oliveira (2002, p. 46): “[...] para atingir o desenvolvimento 

humano, tem-se que reduzir a exclusão social, caracterizada pela pobreza e pela 

desigualdade. [...] os países ou regiões devem concentrar-se não apenas no 

crescimento do bolo, mas também na sua distribuição”.  

Em meio ao processo pela busca da prosperidade das pessoas e do 

planeta, simultaneamente à execução deste estudo, é relevante apresentar dois 

acontecimentos que afetaram o mundo e, consequentemente, o andamento para 

atingirem as metas e os objetivos dos ODS. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2022, online), a Covid-19 foi 

identificada, na China, em dezembro de 2019, e causada pelo coranavírus SARS-

CoV-2. 

 
[...] tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Outros 
sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes são: perda 
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de paladar ou olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de 
cabeça, dores nos músculos ou juntas, diferentes tipos de erupção cutânea, 
náusea ou vômito, diarreia, calafrios ou tonturas (OPAS, 2022, online). 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2022, online), 

o vírus se espalhou rapidamente no mundo todo, e, em 20 de maio de 2020, havia 

infectado 4,806,299 pessoas e causado 318,599 mortes. Medidas extremas foram 

necessárias para que diminuíssem o contágio. O mundo precisou se isolar e 

aconteceu o confinamento, lockdown. 

O segundo e mais recente acontecimento durante o período em que a 

pesquisa foi elaborada é a guerra entre a Rússia e Ucrânia. 

 

As novas disputas geopolíticas estatais na área da antiga União Soviética 
não traduzem uma “Nova Guerra Fria” ou “Guerra Fria 2.0”. Os contextos 
são diferentes. Essas disputas geopolíticas estatais são novos processos de 
produção espacial que estão elencadas ao controle do espaço (e seus 
triunfos), a exploração de commodities (gás natural, petróleo, produtos 
agrícolas), mercados financeiros e a conquista de novas zonas (Leste 
europeu, Cáucaso e a Ásia Central) de influência econômica, política e 
também militar (SANTOS, 2022, online). 

 

Para Santos (2022, online), a guerra entre Rússia e Ucrânia é uma 

busca incansável de poder, dentro do mesmo sistema econômico, o sistema 

capitalista. 

O contexto em que estamos vivendo traz um impacto às metas e aos 

ODS, também para as empresas, governos, sociedade civil e o planeta. Um 

exemplo que pode ser citado é o aumento do número de pessoas famintas. 

De acordo com a ONU (2022), antes da pandemia de Covid, em 

2019, o total de pessoas passando fome eram de 27 milhões. No ano de 2021, 

esse número foi alterado para 45 milhões em 43 países do mundo. 

Ainda de acordo com a ONU (2022), “o aumento da fome no mundo 

está explicado por vários motivos que vão além da Covid-19: conflitos, mudança 

climática, alta nos preços dos combustíveis, dos fertilizantes e das sementes”. 

 É preciso, a partir de agora, que todos voltem a agir para que o 

desenvolvimento sustentável possa cumprir os seus objetivos diante o planeta.  

E, para finalizar as discussões sobre as dimensões de 

desenvolvimento sustentável, é apresentado, na seção seguinte, o pilar 

desenvolvimento ambiental. 
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2.3.3 Vertente ambiental 

 

A degradação ambiental tem obrigado o homem a repensar a sua 

relação com a natureza. Os recursos naturais que antes eram considerados 

inesgotáveis entraram nas pautas dos debates políticos nacionais e internacionais, 

no meio acadêmico, na sociedade civil, em geral e, em organizações privadas e não 

governamentais.  

Desde o ano de 1970, com o crescimento dos problemas ambientais, a 

ONU vem realizando grandes conferências sobre o meio ambiente. 

A primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Humano aconteceu no ano de 1972, em Estocolmo na Suécia. Na Conferência, 

foram abordados os problemas de crescimento demográfico, industrialização e 

expansão urbana. Foi então que a ONU proclamou o direito do ser humano em viver 

num ambiente saudável, mas dever dele de proteger e melhorar o meio ambiente 

para as gerações futuras. 

Como resultado dessa Conferência, surgiu a Declaração de Estocolmo: 

 
[...] a Declaração consagra a soberania dos Estados sobre seus recursos 
naturais, aponta o processo de industrialização e a pobreza como causas 
da degradação e coloca o desenvolvimento econômico como requisito para 
a melhoria da qualidade de vida (COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SUBCOMISSÃO RIO+20, 2022, 
online). 

 

 A partir da Conferência, também foi criado pela ONU o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com a intenção de promover a 

gestão global dos problemas ambientais. E, ainda, foi criada a Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMED), com a finalidade de promover 

o diálogo entre os países ricos e pobres sobre questões do meio ambiente e 

desenvolvimento, de modo que um ajude o outro. 

A segunda conferência ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro - Brasil, foi 

denominada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) ou Eco-92. A Declaração do Rio reafirma a soberania 

dos Estados sobre seus recursos naturais, estabelecida na Conferência anterior e 

ainda:  
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[...] inclui o direito intergeracional, os princípios da precaução, da 
prevenção, do poluidor-pagador e das responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas; propõe a eliminação de padrões insustentáveis de produção 
e consumo, o intercâmbio de conhecimento e a transferência de tecnologias 
(COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – SUBCOMISSÃO RIO+20, 2022, online). 

 

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou Rio +10, 

considerada a terceira grande Conferência da ONU, foi realizada em Joanesburgo – 

África do Sul, no ano de 2002. A Declaração Política e o Plano de Implementação do 

Desenvolvimento Sustentável foram resultados desta Conferência. Entre as metas 

definidas estão: 

redução significativa da perda de biodiversidade até 2010; diminuição da 
população com fome e que vive abaixo da linha da pobreza pela metade, 
até 2015; recuperação e manutenção de estoques pesqueiros em níveis 
sustentáveis, até 2015; redução da população sem acesso ao saneamento 
e à água doce de qualidade pela metade, até 2015; e redução da população 
que vive em habitações subnormais pela metade, até 2020 (COMISSÃO DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – 
SUBCOMISSÃO RIO+20, 2022, online). 
 
 

Além das três grandes Conferências, no ano de 1997, ocorreu em 

Nova York a Rio +5, sendo uma seção especial organizada pela ONU, com o 

objetivo de avaliar os resultados da implementação da Agenda 21, na qual “constitui 

uma cartilha de ações a serem desenvolvidas principalmente pelos Governos, com 

vistas à conciliação entre desenvolvimento e proteção ambiental” (COMISSÃO DE 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SUBCOMISSÃO 

RIO+20, 2022, online). 

Aconteceu, nas Ilhas Maurício, no ano de 2005, um encontro 

internacional com o objetivo de revisar o Programa de Barbados das Nações Unidas 

e ainda se criou a Estratégia de Maurício, a qual:  

 

aborda questões como as mudanças climáticas e a elevação do nível do 
mar; desastres naturais e ambientais; gestão de resíduos; recursos 
costeiros, marítimos, de água doce, terrestres, energéticos, turísticos e de 
biodiversidade; transporte e comunicação; ciência e tecnologia; globalização 
e liberação do comércio; produção e consumo sustentável; desenvolvimento 
de capacidade e educação para o desenvolvimento sustentável; saúde; 
cultura; gestão do conhecimento e da informação para tomada de decisão 
(ONU, 2022, online). 
 

No ano de 2012, aconteceu, no Rio de Janeiro, a Rio +20 ou também 

conhecida como Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável. Como 

resultado dessa conferência, houve uma análise das políticas ambientais que já 
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estavam em andamento e aconteceu a produção de um documento intitulado como 

O futuro que queremos, com o intuito de afirmar alguns compromissos até então 

criados. 

Em 2014, a ONU criou a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, 

cuja sigla em inglês é UNEA. A primeira edição aconteceu em 2014 e a segunda 

edição em 2016. A criação da UNEA “marcou o início de um período em que o meio 

ambiente é considerado problema mundial – colocando, pela primeira vez, as 

preocupações ambientais no mesmo âmbito da paz, segurança, finanças, saúde e 

comércio” (ONU, 2022, online). 

Por fim, em 2015, aconteceu, na sede da ONU, em Nova York, a 

Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Foi durante está Cúpula que houve uma 

análise dos 8 Objetivos do Milênio e, a partir deles, criaram-se os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 foi criada neste mesmo momento, 

para ajudar a alcançados os Objetivos até o ano de 2030. 

Também em 2015, aconteceu, em Paris, o Acordo de Paris, o qual “é 

um tratado internacional juridicamente vinculativo sobre as alterações climáticas” 

(ONU, 2022). Tendo como objetivo “limitar o aquecimento global” (ONU, 2022, 

online). 

A COP26 foi 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas e a mais recente Conferência, que aconteceu, em 2021, na cidade de 

Glasgow – Escócia.  Houve quatro pontos principais que foram discutidos durante 

este evento. São eles: garantir que o mundo elimine as emissões de carbono 

até meados do século e mantenha a meta de não ultrapassar o aumento da 

temperatura global em 1,5 °C; adaptação, para proteger as comunidades e habitats 

naturais; mobilizar finanças; e, trabalho conjunto. 

A degradação do meio ambiente, que é causada pelo próprio homem, 

dentro do modelo de desenvolvimento capitalista, deve ser solucionada pelo mesmo. 

Assim, conclui-se de acordo com PNUMA (2012a, p. 6) que: 

 
as mudanças observadas atualmente no sistema da Terra não têm 
precedentes na história humana. Os esforços de desacelerar o ritmo ou 
tamanho das mudanças — inclusive maior eficiência de recursos e medidas 
de mitigação — tiveram resultados modestos, mas não lograram reverter as 
mudanças ambientais adversas. Nem seu escopo nem sua velocidade 
diminuíram nos últimos cinco anos. Ao passo que as pressões humanas 
sobre o sistema terrestre aceleram, diversos limiares críticos globais, 
regionais e locais estão próximos de serem ultrapassados, ou até já o 
foram. Uma vez ultrapassados, é provável que ocorram mudanças abruptas 
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e possivelmente irreversíveis às funções que sustentam a vida do planeta, 
com implicações adversas significativas para o bem-estar humano. 

 

As conferências são necessárias, para avaliar propostas que foram 

colocadas em ação, e a partir dos resultados, os governantes criam novas metas e 

objetivos. 

Pelos resultados apresentados, atualmente, vê-se que ainda é 

necessário atuar para garantir a boa qualidade do meio ambiente para as futuras 

gerações.  
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3 CADEIA PRODUTIVA NA PERSPECTIVA DE UM DESENVOLVIMENTO  
   SUSTENTÁVEL  

 

No presente capítulo, apresenta-se uma discussão sobre o histórico e 

as concepções sobre cadeia produtiva, que subsidia a análise das estratégias de 

comunicação das marcas, no momento atual e as tendências. 

Desde a Revolução Industrial e do desenvolvimento do capitalismo, o 

homem tornou um ser, cuja necessidade é o lucro imediato, uma exploração 

incansável da natureza, para obter a matéria-prima, fazer as indústrias girarem, e 

com isso, o aumento dos impactos ambientais.  

De acordo com Mielke (2002), são amplas as concepções de cadeia 

produtiva, em questões temporais. A partir das discussões do pesquisador, 

apresenta-se o Quadro 2, que trata da polêmica, em perspectiva histórica: 

 

Quadro 2 – Discussões teóricas sobre as concepções de cadeia produtiva 
FONTE 

 
CONCEPÇÃO DE CADEIA PRODUTIVA 

CHEVALIER (1978); SELMANI (1992) “conjunto produtivo articulado de atividades 
integradas, sendo esta (cadeia produtiva) uma 
interação consecutiva às articulações do 
mercado, tecnológica e de capital.” 

MONFORT (1983 apud SELMANI,1992) “faz referência à ideia de que um produto, bem 
ou serviço é uma sucessão de operações 
efetuadas por diversas unidades interligadas 
como um todo. Trata-se de uma corrente que 
vem desde a extração e manuseio da matéria 
prima até a distribuição. 

SELMANI (1992) e Bureau de Informação e 
Previsão Econômica (BIPE) (1987) 

“consiste a cadeia produtiva em uma sucessão 
de estágios técnicos de produção e de 
distribuição, que estão devidamente alinhados 
com o mercado e com a demanda final, sendo 
integrados estes estágios tecnológicos.” 

Associação Francesa de Normatização 
(AFNOR) (1987) 

“um encadeamento de modificações que se 
submete à matéria prima em uma via 
econômica. Este encadeamento vem a ser a 
exploração da matéria prima em seu meio 
ambiente natural e seu retorno à natureza 
passando pelos circuitos produtivos, de 
consumo, de recuperação e de eliminação.” 

Fonte: adaptado de Mielke, 2002, p. 15-16.     

            
Como exposto, constata-se que as cadeias produtivas objetivam suprir 

o consumidor final de produtos em qualidade e quantidade compatíveis com as suas 

necessidades e a preços competitivos, enfatizando as questões preliminares 

relacionadas a: 
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a. matéria-prima 

b. etapas de produção, incluindo os processos técnicos e tecnológicos 

c. distribuição da produção 

d. articulação com o mercado 
 

Para Wolffenbüttel e Garcia (2020, online) a cadeia produtiva frente à 

sustentabilidade empresarial: 

 

Trata-se de uma concepção de sustentabilidade integrada ao modelo de 
negócio, voltada para o uso eficiente dos recursos e orientada à redução 
dos impactos envolvidos em suas atividades, uma sustentabilidade 
endógena ao negócio, constituindo-se, pois, uma via para a inovação e o 
desenvolvimento da empresa. 

 

Mas, à discussão, ainda é preciso acrescentar as relações de trabalho 

e a lógica de produção, porque o homem, como visto aqui, na presente investigação, 

tem lugar de destaque.  

Zaneti, Sá e Almeida (2009) discutem as relações de trabalho e lógica 

de produção, a partir dos vários stakeholders envolvidos na discussão, assim como 

o consumidor final dos sistemas de produção. Os autores enfatizam a necessidade 

de atuação nas dimensões cultural e educacional da sustentabilidade, como forma 

de alteração de padrões sociais de produção e consumo. Ao olhar para os 

trabalhadores, os pesquisadores afirmam que: 

 

à medida que uma proporção crescente de trabalho vivo se torna trabalho 
supérfluo do ponto de vista do capital, a única saída, do ponto de vista dos 
trabalhadores, para atender às necessidades sociais e não desperdiçar o 
trabalho vivo socialmente disponível, seria um sistema não-concorrencial 
administrado no sentido da adoção e utilização criativa do tempo disponível, 
recuperando a unidade entre necessidade e produção. Embora isso seja 
inaceitável pela lógica de valorização e autorreprodução expansiva do 
capital, a questão ajuda a jogar mais luz sobre os processos de 
inclusão/exclusão relativos à categoria de trabalhadores denominada 
"catadores" (ZANETI; SÁ; ALMENIDA, 2009, online). 
 

A discussão traz à luz a necessidade de se pensar sobre os 

trabalhadores e a sua relação com os sistemas produtivos. As empresas e as 

organizações têm necessidade de pensar no capital humano. É preciso lembrar que 

o operário é também o consumidor. Assim, Zaneti, Sá e Almeida (2009, online) 

acrescentam a discussão de Boaventura Sousa Santos, em que: 
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Foi necessária a luta dura do movimento operário e de outros movimentos 
sociais para conseguir o que até agora foi alcançado em termos de 
distribuição. Referindo-se às possibilidades de colaboração entre 
democracias representativas e democracias participativas, Santos menciona 
especialmente a sua articulação com sistemas alternativos de produção 
segundo uma lógica não-capitalista, como no caso dos movimentos 
cooperativos e de organizações econômicas populares que associam 
dimensões culturais e políticas à econômica. 
 

As discussões vêm ao encontro das concepções acadêmico-teóricas 

da pesquisa, ou seja, olhares para um sistema de produção que atenda aos anseios 

do consumidor contemporâneo. Que para Wolffenbüttel e Garcia (2020, online): “[...] 

as empresas comprometidas com os parâmetros de sustentabilidade não só 

alterariam suas práticas de forma a legitimar suas atividades, mas também 

divulgariam essas ações de forma a ganhar mais visibilidade para seus públicos”. 

A partir do século XX, observou-se uma transformação na relação do 

homem-natureza. As consequências das crises ambientais ganharam maior atenção 

e, por isso, buscam-se soluções para estes problemas. Os recursos que antes eram 

considerados inesgotáveis, já não podem mais serem vistos assim. Com isso, 

entende-se que, de maneira urgente, a natureza precisa de medidas para sua 

proteção. 

 
Ao mesmo tempo em que nos assustamos com a rapidez com que as 
mudanças que acontecem e com as rupturas de paradigmas, uma centelha 
de esperança brilha e nos coloca talvez diante da necessidade de inovar, de 
buscar soluções para os problemas que nos aflige de forma mais 
inteligente, pois o modelo de desenvolvimento desenhado parece 
incompatível com a capacidade de suporte dos ecossistemas naturais e por 
isto, é insustentável (QUEIROZ apud PIMENTA, 2010, online). 

 

Um novo paradigma é imposto pela sociedade, de modo que as 

empresas e as organizações repensem sua forma de produção. Este novo 

paradigma exige que as empresas e as organizações não analisem apenas o lucro 

como fator primordial, mas junto a ele encontrem outras formas de produção 

consciente, pois os fatores socioambientais precisam ser considerados com maior 

responsabilidade.  

 

Pode-se, hoje, falar de uma questão ambiental, na medida em que as 
relações das sociedades industriais com o ambiente passaram a ser 
institucionalmente interrogadas pelas pressões exercidas por grupos 
ecologistas, pelos discursos político-partidários e pela construção de uma 
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opinião pública cada vez mais sensibilizada pela qualidade ambiental 
(WOLFFENBÜTTEL; GARCIA, 2020, online). 

 

Assim, tanto para uma empresa, quanto para uma organização ganhar 

a confiança do consumidor, ela precisa apresentar uma relação de respeito com a 

natureza e todos aqueles que estão a sua volta: 

 

A base desses problemas encontra-se voltada para o que produzir como e 
para quem se deve produzir. Ecologicamente falando, se os recursos 
naturais fossem ilimitados, esses fatos não se constituiriam em problemas. 
No entanto, diante da limitação dos recursos naturais, necessitamos saber 
como eles são extraídos, se essa fonte oferece sustentabilidade, e como os 
resíduos desses recursos se comportam na natureza após serem usados 
(QUEIROZ apud PIMENTA, 2010, online). 
 

A busca por soluções para os problemas ambientais enfrentados na 

atualidade pela sociedade não é apenas de responsabilidade governamental. É 

preciso que a sociedade, as empresas privadas e também o governo esteja em 

busca de medidas acessíveis e urgentes para as soluções dos problemas. Assim, de 

acordo com o Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, Título VIII – Da Ordem 

Social – Capítulo VI – Do Meio Ambiente “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 

3.1 O lugar das políticas públicas nas discussões 

 

Em português o termo política tem duas conotações diferentes, que na 

língua inglesa são expressas por diferentes palavras: politics e policy. De acordo 

com Secchi (apud VIEIRA, 2021, p. 3): 

 

Politics – atividade humana para a consecução e manutenção do poder 
sobre o homem. É o fazer política. Como exemplo, podem-se citar as 
políticas partidárias. Policy – orientação para decisão e ação. Como 
exemplo, a política de empréstimo do banco, política salarial da empresa 
entre outros. 

 

O conceito de políticas públicas pode variar, de acordo com cada autor, 

por isso, para esta pesquisa trouxe o conceito na visão de Secchi (2017, p.1): 
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O termo política pública (public policy) está vinculado a esse segundo 
sentido da palavra “política”. Políticas públicas tratam do conteúdo concreto 
e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção 
e atuação dessas decisões. 
 

Ainda na visão de Secchi (2017, p. 2) uma política pública: 

 
[...] possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e 
resposta a um problema público; em outras palavras, a razão para o 
estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de 
um problema entendido como coletivamente relevante. 

 

Para Vieira, Cavalcanti-Bandos e Oliveira (2021, p. 3) “[...] as políticas 

públicas são diretrizes para solucionar problemas públicos”. Mas isso não quer dizer 

que as soluções destes problemas ficam a cargo apenas do poder público. A visão 

multicêntrica de Secchi (2017) é o que o diferencia de outros autores, sendo que 

para ele as políticas públicas também são de responsabilidade de organizações 

públicas, privadas, o terceiro setor e não apenas do governo. 

As políticas públicas podem ser de cunho mundial, nacional ou 

regional. Adentrando para o foco deste estudo, que é ampliar as discussões sobre o 

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis - pode-se apresentar alguns 

exemplos de políticas públicas: 

A organização não-governamental World Wild Fund for Nature (WWF) 

é um exemplo de autor de políticas públicas mundiais. A missão da WWF (2022, 

online) “é conservar a natureza e reduzir as ameaças mais prementes à diversidade 

da vida na Terra”. Um exemplo de política pública mundial criada pela organização 

é: 

 

ao apoiar projetos enraizados em comunidades locais em todo o mundo, as 
parcerias entre a USAID e o WWF ajudam as pessoas e a natureza a 
prosperar. Este foco local para global é a pedra angular da abordagem da 
USAID para o desenvolvimento internacional. A gestão sustentável da 
natureza pode aumentar os meios de subsistência, fortalecer a resiliência a 
eventos extremos, promover oportunidades econômicas e melhorar a 
equidade de gênero (WWF, 2022, online). 
 

 

A empresa privada Natura se engajou na política pública do carbono 

neutro que é de cunho nacional e mundial. Desde o ano de 2007, a Natura (2022, 

online) “é 100% carbono neutro”, com o foco de reduzir as emissões de carbono 

diretas e indiretas. 
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Isso significa que contabilizamos o carbono de tudo que fazemos. Desde o 
impacto da extração dos ingredientes, até o descarte do produto, 
considerando, inclusive, viagens e atividades das fábricas. [...] as emissões 
que não podem ser evitadas compensamos com a compra de créditos de 
carbono de projetos que geram benefícios sociais e ambientais (NATURA, 
2022, online). 

 

Um exemplo de política pública regional, na cidade de Franca (SP), é o 

Programa Município Verde Azul (PMVA), o qual foi criado em 2007 pelo Governo do 

Estado de São Paulo e inserido no ano de 2008 em Franca. O objetivo do Programa 

é “estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas 

políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São 

Paulo” (PMVA, 2022, online). 

Para esta seção constatou-se que as idealizações de políticas públicas 

não são de responsabilidade apenas governamental.  

Se analisadas as políticas as políticas públicas, pode-se constatar as 

repercussões, tendo em vista empresas e suas cadeias produtivas. 

 

3.2 Possibilidades de sistematização de desenvolvimento sustentável 

 

De acordo com Queiroz (apud PIMENTA, 2010, online), “[...] quando 

uma empresa extrapola o seu objetivo social e abraça a causa ambiental, atuando 

na melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade, significa que seu papel 

social está sendo cumprido e ainda reforça o marketing em seu apelo ecológico”. 

A empresa ou organização precisa pensar em seus resultados a longo 

prazo. Se o foco forem os resultados financeiros imediatos e não pensar nas 

consequências que está causando ao meio ambiente, a empresa está ponderando 

apenas a curto prazo, pois com meio ambiente afetado, não terá de onde vir a 

matéria prima para produção de seus produtos. Ou seja, “[...] a exaustão de 

matérias-primas oriundas de recursos naturais não-renováveis, sob a ótica da 

dimensão ambiental, pode, por exemplo, gerar uma crise estendida às outras 

dimensões ao longo de toda cadeia produtiva do negócio” (JAPPUR et al, 2007, p. 

2). 

De acordo com Jappur et al (2007, p. 4), “[...] para que sejam 

sustentáveis as organizações devem possuir um equilíbrio entre as três dimensões 

que balizam o conceito de sustentabilidade corporativa: a econômica, a ambiental e 
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a social”, sendo práticas realizadas em nível de toda empresa ou organização e não 

apenas na cadeia produtiva. 

Existem alguns métodos para que uma empresa possa seguir em 

direção à sustentabilidade. Para esta dissertação, utilizou-se os métodos estudados 

e analisados na perspectiva de Jappur et al (2007, p. 4-6) que são: 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), Governança Corporativa, Ecoeficiência, 

Análise do Ciclo de Vida (ACV), Emissão Zero (ZERI), Sistemas de Gestão 

Certificáveis (SGC), Produção Mais Limpa, Relatórios de Sustentabilidade 

Corporativa – Global Reporting Initiative (GRI). Salienta-se que os métodos serão 

utilizados para a leitura das comunicações publicitárias veiculadas pelas marcas 

Ahmisa e Natura, na sequência da pesquisa. 

 

1. Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

 

Compromisso das empresas de contribuir para o desenvolvimento 
econômico sustentável, trabalhando com os empregados, com as famílias, 
com a comunidade local e com a sociedade em geral para melhorar a 
qualidade de vida (HOMES; WATTS, 2000, p.10). 
 

As empresas devem ter como base os três pilares do desenvolvimento 

sustentável – econômico, social e ambiental. É a cadeia produtiva como um todo, o 

cuidado e preocupação com os fornecedores, funcionários e consumidores. Engloba 

todos aqueles que têm envolvimento, de alguma forma, na cadeia produtiva. 

  

2. Governança Corporativa 

 

[...] é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de controle e 
direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e esferas de seu 
exercício e os diversos interesses que estão ligados à vida das sociedades 
comerciais (IBGC, 2003, online). 
 

De acordo com Jappur et al (2007), após as crises econômicas e 

administrativas, da década de 80, surge, nos Estados Unidos e Inglaterra, uma 

década mais tarde, a governança corporativa voltada para o fato de que os 

“conselhos de administração não estariam trabalhando de acordo com os interesses 

dos acionistas” (JAPPUR et al, 2007, p. 5). Trata-se de gestão eficiente que garanta 

a sustentabilidade da organização. 
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3. Ecoeficiência 

 

De acordo com Jappur et al (2007, p. 5):  “[...] ter a ecoeficiência como 

estratégia produtiva significa combinar desempenho econômico e desempenho 

ambiental, para criar e promover valores com menor impacto ambiental”. É a busca 

por produtos de qualidade, que satisfaçam às necessidades dos clientes e não 

comprometam as futuras gerações. 

 

4. Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

 

[...] é um método para avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos 
reais e potenciais associados a um produto, compreendendo etapas que 
vão desde a extração das matérias primas até a disposição final do produto 
final (JAPPUR et al, 2007, p. 5). 
 

A Análise do Ciclo de Vida é considerada um processo que tem como 

preocupação os efeitos causados ao meio ambiente, sendo necessária uma 

avaliação em todas as etapas da cadeia produtiva, para repensar o uso de energia e 

insumos na fabricação de um produto. 

 

5. Emissão Zero (ZERI) 

 

“[...] uma iniciativa para pesquisas entre indústrias em que o rejeito de 

uma torna-se matéria prima para outra, formando assim uma cadeia cíclica fechada” 

(JAPPUR et al, 2007, p. 5-6).  

É uma forma de reaproveitar matérias e produtos que seriam 

descartados, garantindo o desenvolvimento sustentável. 

 

6. Sistemas de Gestão Certificáveis (SGC)  

 

[...] são um movimento organizacional recente, que ganhou velocidade a 
partir da década de 90, com a disseminação da série de normas ISSO 9.000 
e ISSO 14.000. Portanto, a certificação de sistemas de gestão não garante 
que uma organização seja sustentável, mas ao longo dos últimos anos tem 
se tornado um método que vem contribuindo para este fim (JAPPUR et al, 
2007, p. 6). 

 



45 
 

O Sistema de Gestão Certificáveis (SGC) não é a busca direta por 

garantir efeitos zero ao meio ambiente, mas soluções para diminuir o uso de 

produtos que agridem o meio ambiente e diminuir a emissão de poluentes. 

 

7. Produção Mais Limpa 

 

Para Jappur et al (2007, p. 6), “o conceito de Produção Mais Limpa 

significa a aplicação contínua de estratégias ambientais aos processos e produtos 

de uma indústria, com o intuito de reduzir riscos ao meio ambiente e ao ser 

humano”.  

Já para Furtado (1999, p. 24), “esta estratégia visa prevenir a geração 

de resíduos, efluentes e emissões, e ainda procura minimizar o consumo de 

matérias-primas e energia”. 

 

8. Relatórios de Sustentabilidade Corporativa – Global Reporting 

Initiative (GRI) 

 

Lançadas em 1997, pela organização não governamental Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES) e o Programa Ambiental das 

Nações Unidas a GRI: 

 

tem como visão e missão a ajuda no preparo, na comunicação e na 
obtenção de informações que auxiliam as organizações no desenvolvimento 
de relatórios de sustentabilidade corporativa. Busca, ainda, melhorar a 
qualidade, o rigor e a utilidade destes relatórios, harmonizando as 
informações econômicas, ambientais e sociais, através de um suporte ativo 
de engajamentos de várias partes interessadas (JAPPUR et al, 2007, p. 6). 

 

Ao que parece, não existe um método para avaliar a sustentabilidade 

corporativa que abranja toda a cadeia produtiva de uma empresa, mas existe um 

referencial para estas se adaptarem ao novo paradigma que vem sendo demandado 

pelos consumidores, de modo que busquem cada vez mais a sustentabilidade de 

seus negócios. Entende-se que, “a sustentabilidade corporativa deve incluir, entre 

seus objetivos estratégicos, o cuidado com o meio ambiente, o bem-estar das partes 

interessadas e a constante melhoria da sua própria reputação” (JAPPUR et al, 2007, 

p. 4). 
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Assim, nos tempos atuais, para outras cadeias produtivas, em 

perspectiva sustentável, outros consumidores, que podem ser constituídos, a partir 

das questões mais emocionais, outros valores de engajamento com a sociedade e o 

meio ambiente. 

O consumidor atual está mais consciente, “o novo consumidor está 

mais bem informado, mais crítico, menos fiel e mais difícil de decifrar” (ROBERTS, 

2005, p.35). As marcas estão seguindo um mesmo padrão e é preciso mudar, “parar 

de correr atrás de modismos e dedicar-se a estabelecer conexões conscientes e 

emocionais com os consumidores” (ROBERTS, 2005, p. 36). 

Os seres humanos são movidos pelas emoções e é por isso que o 

marketing parece estar seguindo este caminho. “As emoções são uma oportunidade 

séria de entrar em contato com os consumidores. E, melhor de tudo, a emoção é um 

recurso ilimitado” (ROBERTS, 2005, p. 43). 

Conclui-se, então, que as marcas mais amadas: 

 

deste novo século serão as marcas e as empresas que criarem conexões 
emocionais genuínas com as comunidades e redes com as quais se 
relacionam. Isso significa tornar-se mais próximo e pessoal (ROBERTS, 
2005, p.60). 
 

Em um contexto de incertezas nos vários âmbitos, com diversas 

demandas, dentre elas, a preocupação com os ambientes econômico, social e 

ambiental, um outro olhar para a comunicação publicitária. 

Tendo em vista os métodos trazidos por Jappur et al (2007), que tratam 

das possibilidades de sistematização de análise do desenvolvimento sustentável, no 

presente estudo, os oito métodos apresentados são considerados categorias de 

análise do córpus (BARDIN, 2006), constituído pelas comunicações publicitárias das 

marcas Natura e Ahimsa. As categorias estabelecidas, na perspectiva de Bardin 

(2006), são analisadas, por meio das abordagens teórico-metodológicas de Bakhtin 

e Greimas, discutidos posteriormente. 
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4 CONSTITUIÇÃO DE MARCAS: breves destaques 

 

Para compreender a cadeia produtiva e sustentabilidade corporativa de 

uma empresa é importante a compreensão da concepção de marcas, afinal “um de 

seus ativos mais valiosos são os nomes de marca associados a seus produtos ou 

serviços” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 1). 

Nesse sentido, o objetivo do presente capítulo é discutir as concepções 

sobre marcas e elaborar algumas das principais questões que tratam da gestão. 

Para Ribeiro (2021, p.20) a partir da necessidade em diferenciar 

produtos iguais, mas com fabricantes distintos, surge o termo marca. A palavra 

marca que em inglês é brand surge da linguagem nórdica brandr que significa 

queimar. Essa conotação começou a ser usada a partir da Idade Média pela ação 

dos proprietários de gados que queimavam seus animais para marcá-los e identificá-

los. Assim, o termo brand passou a ser usado em diversos setores. 

Mas foi a partir do século XI que a expressão marca passou a ser 

utilizada no sentido comercial. Era uma maneira de ligar o produto final ao seu 

produtor, assim os consumidores conseguiam distinguir os produtos bons e ruins. 

Ribeiro (2021, p.20-21) apresenta que a partir dos séculos XVII e XVIII, 

principalmente na Europa, que o conceito marca se expandiu e então, foi preciso 

criar as primeiras leis contra a falsificação de marcas, sendo uma maneira de 

controlar a utilização das marcas em seus verdadeiros produtos.  

O branding também ganha grande impulso com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, período conhecido como Revolução Industrial e tecnológica. Os 

produtores que antes tinham seus produtos feitos manualmente, neste momento 

passam a se beneficiarem com as maquinas, consequentemente um aumento na 

produção e melhor logística para distribuição dos produtos. Também foi nesta época 

que houve um marco nos meios de comunicação, iniciam o uso de cartazes de 

propagandas das marcas. 

O poder das marcas foi expandido pelo crescimento comercial. E 

entende-se hoje que “o branding é a ferramenta que impulsiona o conhecimento e a 

visibilidade da marca” (RIBEIRO, 2021, p.21) e ainda, “o branding compreende as 

ações envolvidas com investigação, conhecimento, desenvolvimento de conteúdo, 

criação de design e identidade visual” (RIBEIRO, 2021, p.23). 
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Diante o século XXI e em razão das mídias digitais, o termo branding 

transformou-se em digital branding ou em português branding digital. O branding 

digital para Rowles (2019, p. 23) é: 

 

[...] a soma das nossas experiências online; essas experiências online 
podem ser impactadas e influenciadas por logos e patrocínios, mas 
precisamos compreender o branding como algo muito mais amplo que a 
identidade visual. 

 

Diferente do que acontece com os meios offline, o digital permite que a 

marca tenha uma maior aproximação com o seu leitor, a marca pode interagir e 

rapidamente ter um feedback do ponto de vista do consumidor, sendo uma 

comunicação “[...] em via de mão dupla entre marcas e consumidores – as mídias 

sociais, agora, permitem que dialoguemos diretamente com as marcas que usamos 

todos os dias” (ROWLES, 2019, p. 23). 

Para que uma marca conduza o branding digital e tenha resultados 

positivos é necessário que ela conduza todo o seu foco no usuário, influenciando de 

alguma maneira em seu processo decisório de compra. 

Dessa forma, passamos para seguinte seção para compreender a 

concepção e gestão de marca diante o cenário do mundo globalizado diante as 

mídias digitais. 

 

4.1 Concepção de marca 

 

A American Marketing Association (AMA), com sede em Chicago-

Estados Unidos, é uma comunidade criada, a partir da junção de profissionais de 

marketing e acadêmicos -  estudantes, professores universitários ou profissionais do 

mercado - onde são lideradas discussões e publicados periódicos acadêmicos, de 

modo que “os profissionais de marketing devem fornecer soluções para hoje e 

soluções para amanhã” (AMA, 2022, ONLINE). 

Na AMA (online, 2022): “uma marca é um nome, termo, design, 

símbolo ou qualquer outra característica que identifica os produtos ou serviços de 

um vendedor como distintos daqueles de outros”. 

Na linguagem do dia a dia, pode-se deparar com duas conotações do 

termo marca, diferenciando-se tanto na escrita, quanto no seu uso. A primeira 
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“marca” é o termo conceituado pela AMA, já a segunda “Marca” com M maiúsculo é 

entendida “como algo que criou um certo nível de conhecimento, reputação e 

proeminência no mercado” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 2). 

As empresas ou as organizações criam suas marcas e, a partir delas, 

elementos de marcas - que são o nome, o logotipo, símbolos, o uso de uma cor 

predominante, entre outros elementos - para diferenciar o seu produto ou serviço 

diante os concorrentes.  

Os nomes criados para uma marca ou produtos podem ter diferentes 

origens, como apresentado por Keller e Machado (2006), podem ter origem em 

nomes próprios, nomes de lugares, nome de santos, de animais, de objetos, ou até 

mesmo nomes que atribuem aos benefícios do produto. 

 

Criar uma marca de sucesso requer misturar todos esses vários elementos 
de uma maneira exclusiva – o produto ou o serviço tem de ser de alta 
qualidade e adequado às necessidades do consumidor: o nome de marca 
deve ser atraente e estar afinado com as percepções do consumidor 
relativas a produto, embalagem, promoção, preço, e todos os outros 
elementos devem, similarmente, passar nos testes de adequação, apelo e 
diferenciação (MURPHY, 1990, p. 4). 

 

Uma marca pode conter diversos produtos que oferecem diferentes 

benefícios aos consumidores. Assim, pode compreender que marca é diferente de 

produto. Para Kotler e Armstrong (2007, p. 42), produto é “a combinação de bens e 

serviços que a empresa oferece para o mercado-alvo”. 

Segundo Rocha et al (1996, p. 31), “produto é tudo aquilo que pode ser 

oferecido a um mercado para aquisição ou consumo, como, por exemplo, objetos 

físicos, serviços, personalidades, lugares, organizações e ideias”. 

De acordo com Boone e Kurtz (1998, p. 19), “produto é um conceito 

amplo que também leva em conta a satisfação de todas as necessidades do 

consumidor em relação a um bem, serviço ou ideia”. 

 

Uma marca é, portanto, um produto, mas um produto que acrescenta outras 
dimensões que o diferenciam de algum modo de outros produtos 
desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças 
podem ser racionais e tangíveis – relacionadas com o desempenho de 
produto da marca – ou mais simbólicas, emocionais e intangíveis – 
relacionadas com aquilo que a marca representa (KELLER; MACHADO, 
2006, p. 4). 
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Diante a quantidade de produtos com uma mesma finalidade, são as 

marcas que agregam ao produto ou serviço o seu diferencial, ajudando o 

consumidor a identificar o fabricante e escolher ou não um produto. “O resultado é 

que as marcas são um meio rápido para simplificar suas decisões – consumidores – 

de produtos” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 7). 

Na década de 1980, surgiu o termo de marketing branding equity, o 

qual “[...] está relacionado ao fato de se obterem com uma marca resultados 

diferentes daqueles que se obteriam se o mesmo produto ou serviço não fosse 

identificado por aquela marca” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 30)”. Ou seja, o 

branding cria diferenciais para a marca, está relacionado ao “valor” agregado a um 

produto, não está relacionado ao preço, mas aos benefícios que o consumidor terá 

ao escolher o produto da marca. A marca precisa entender as necessidades e os 

desejos dos seus consumidores e fazer com que seu produto ou serviço os atenda. 

 

Brand equity baseado no cliente é definido formalmente como o efeito 
diferencial que o conhecimento da marca tem sobre a atitude do consumidor 
em relação àquela marca. Pode-se dizer que uma marca tem brand equity 
positivo quando os consumidores reagem mais favoravelmente a um 
produto quando sua marca é identificada do que quando não é [...] 
(KELLER; MACHADO, 2006, p. 36). 
 

O relacionamento entre a marca e o consumidor gera um vínculo entre 

eles. Keller e Machado (2006, p. 7) apresentam que “consumidores oferecem sua 

confiança e fidelidade acompanhadas de um acordo explícito de que a marca se 

comportará de certa maneira e lhe proverá utilidade por meio do funcionamento 

consistente do produto [...]”. 

As “marcas podem servir como dispositivos simbólicos que permitem 

aos consumidores projetar a sua auto-imagem”. No entanto, as marcas podem ser 

associadas a certo tipo de pessoas. 

Tendo esta visão e com o aumento de consumidores inseridos cada 

vez mais nas mídias, as marcas passaram a convidar celebridades – como atores, 

cantores, apresentadores e mais recente, influenciadores digitais – para tornar-se o 

rosto da marca e, a partir do uso da imagem da celebridade com a marca, agregar 

valor no seu produto. Entende-se que “consumir tais produtos é um meio pelo qual 

os consumidores podem comunicar a outros – ou até a si próprios – o tipo de pessoa 

que são ou que gostariam de ser” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 7). 



51 
 

Outra aplicabilidade, além do valor, do uso da imagem de celebridades 

a uma marca ou produto é o fortalecimento e conhecimento da marca. Para Keller e 

Machado (2006, p. 38): 

 

[...] o conhecimento de marca pode ser caracterizado em termos de dois 
componentes: lembrança e imagem de marca. A lembrança de marca 
refere-se à força do nó ou traço da marca na memória, refletida pela 
capacidade dos consumidores de identificá-la em diferentes situações.  
 

A imagem da marca são, para Keller e Machado (2006, p. 41), 

“percepções de marca refletidas pelas associações de marca guardadas na memória 

do consumidor”. Contudo, quando o consumidor vê a celebridade que está 

associada à marca, ele automaticamente lembra da marca. 

 

[...] a força de uma marca está no que fica na mente dos consumidores. O 
desafio que se apresenta aos profissionais de marketing para construir uma 
marca forte é assegurar que os clientes tenham os tipos certos de 
experiências com produtos, serviços e seus programas de marketing 
(KELLER; MACHADO, 2006, p. 36). 

 

É possível construir uma marca ou transformá-la em uma marca de 

reconhecimento no mercado – brand equity - seguindo algumas etapas com 

fundamento no modelo Customer Based Brand Equity (CBBE). De acordo com 

Keller e Machado (2006, p. 48): 

 

1. Assegurar a identificação da marca junto aos clientes e uma 
associação de marca com uma categoria específica de produto/serviço ou 
com a necessidade do cliente. 
2.  Estabelecer firmemente o significado da marca na mente dos 
clientes, ligando um conjunto de associações de marca tangíveis e 
intangíveis com determinadas propriedades. 
3. Estimular as respostas adequadas de cliente/consumidores a essa 
identificação e significado de marca. 
4. Converter a resposta de marca em um relacionamento de fidelidade 
intenso entre os clientes e a marca. 

 

 
Estas etapas foram construídas com fundamento em um conjunto de 

perguntas que os consumidores fazem a si mesmos, involuntariamente, sobre as 

marcas. Para Keller e Machado (2006, p. 48), as perguntas são: “1. Quem é você 

(identificação da marca); 2. O que você é (significado da marca); 3. O que eu penso 

ou sinto por você (respostas à marca); 4. Que tipo de associação eu gostaria de ter 

com você (relacionamentos com a marca) ”. 
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O relacionamento do consumidor com uma marca surge seguindo uma 

ordem, na qual o consumidor precisa entender quem é esta marca que está sendo 

apresentada e termina resultando em respostas para a marca, pois o consumidor 

apresenta o feedback do produto ou serviço que lhe foi apresentado.  

Contudo, os consumidores criam expectativas em relação aos valores 

e benefícios que a marca pode lhe trazer. Um cliente satisfeito além de comprar 

novamente um produto da marca, ele compartilha a sua boa experiência com quem 

está ao seu redor. Já o cliente insatisfeito, além de optar por um produto de uma 

marca concorrente, ele compartilha a experiência sem sucesso e influencia para que 

outros não comprem determinada marca. 

O valor agregado a uma marca através de seus produtos ou serviços 

precisam ser criados ao nível certo para que não cause ao consumidor uma 

expectativa errada. Uma baixa expectativa em relação a uma marca, pode fazer com 

que os clientes não sejam atraídos para a compra, uma alta expectativa pode deixar 

os consumidores insatisfeitos. 

São as proposições de valores que diferenciam uma marca da outra, 

ajudando aos consumidores fazerem suas escolhas. Entende-se que “a proposição 

de valor de uma empresa é o conjunto de benefícios ou valores que ela promete 

proporcionar aos clientes para satisfazer suas necessidades” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p.7).  

Para que uma marca seja reconhecida e mantenha o seu posto, não 

pode apenas investir no consumidor, precisa ter uma boa administração e gestão. 

No entanto, a próxima seção vai apresentar e retratar gestão de marca. 

 

4.2 Gestão de marca 

 

A gestão de uma marca existente no século XXI é diferente da gestão 

da mesma marca se criada há séculos passados. O mundo passa por 

transformações, os consumidores mudam os seus gostos, hábitos e exigências, 

assim as marcas precisam mudar a sua gestão. O mercado atual está cada vez mais 

competitivo. 

Para Ribeiro (2021, p. 29):  
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[...] a gestão de marca tem como ofício conduzir uma política clara e 
objetiva, com o propósito de compartilhar os valores e a filosofia da 
organização, além de ordenar a sua comunicação, suas áreas e seus 
serviços por meio de sinalizações e ações administrativas, de modo que a 
gestão de marcas se fundamente na afirmação das experiências sensórias 
que acompanham as atuais experiências de consumo. 

 

Ribeiro (2021, p. 29) elenca e conceitua cinco tipos de gestão de 

marcas: 

 

1. Cobranding: trabalho em parceria com outra marca ou com um 

influencer para aumentar o alcance dela. 
 
2. Digital branding: internet, mídias sociais, otimização de sites (SEO), 

links patrocinados. 
 
3. Marca pessoal: modo como uma pessoa desenvolve sua reputação. 
 
4. Marcas de causas: alinhamento da marca com uma causa beneficente 

ou de responsabilidade social corporativa. 
 
5. Marca de país: empenho para atrair turistas e investimentos de 

empresas. 

 

Atualmente, as responsabilidades das marcas vão muito além de uma 

gestão com base em vender o produto e, é por isso, que há diferentes setores 

dentro de uma empresa, cada um sendo responsável por desenvolver o produto com 

os melhores benefícios ao consumidor final. Pode-se classificar as funções de uma 

marca em: 

 

Função concorrencial - “Marcas que carimbam seus produtos ou 

serviços concorrem entre si” (RIBEIRO, 2021, p. 31). 

 

Função identificadora - “Marcas identificam um produto 

individualmente” (RIBEIRO, 2021, p. 31). 

 

Função publicitárias - “Uma marca promovida faz com que um 

produto saia do anonimato” (RIBEIRO, 2021, p. 32). 

 

Função individualizadora - “Um produto com uma marca torna-se 

único diante do conjunto bens de marcas que existem” (RIBEIRO, 2021, p. 32). 
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Função reveladora - “Marcas são capazes de revelar um produto ao 

consumidor” (RIBEIRO, 2021, p. 32). 

 

Função de diferenciação Interna - “O mesmo produto pode 

apresentar diferenças entre versões para manter status entre os clientes de acordo 

com a versão comprada” (RIBEIRO, 2021, p. 32). 

Pode-se observar, através das funções da marca, que os benefícios 

gerados a mesma podem atingir toda a cadeia de valor, desde o produtor até o 

consumidor final. Sendo este um ciclo a se seguir para uma boa gestão da marca. 

 “Contudo, construir a história de uma marca é essencial para que uma 

empresa não venda só a mercadoria” (RIBEIRO, 2021, p. 32). Afinal, toda a 

empresa e todas as funções por ela seguida tem o objetivo de fidelizar o 

consumidor, de modo que a sua história ajuda a agregar esta fidelização. 

Assim, considera-se para uma marca se manter no mercado, ao longo 

dos anos, ela precisa criar a sua história, criar uma conexão a longo prazo com os 

consumidores. 

[...] na globalização em que vivemos e com o uso da internet, o consumidor 
tem facilidade para escolher serviços e produtos mundialmente. A opção do 
cliente por um produto ou outro será definida pela relação de afetividade 
que a marca estabelece com ele (RIBEIRO, 2021, p. 32). 
 

Com globalização e a evolução da tecnologia, os consumidores têm o 

rápido acesso a produtos em qualquer lugar do mundo, por isso, uma empresa 

precisa usar as ferramentas certas de branding, atualizando quanto às novas 

tendências, para que sua história seja transmitida de geração em geração. 

Para que isto aconteça, é necessário que a marca seja lembrada e 

existem inúmeros fatores que se forem bem trabalhados diante o consumidor, terá 

resultados positivos diante o consumidor. Dois fatores de importância para uma 

marca são: a imagem da marca e a experiência da marca.  

A imagem da marca, de acordo com Rowles (2019, p. 27), engloba os 

“[...] pensamentos, sentimentos, percepções, imagens, experiências, crenças, 

atitudes e outras características que se associam à marca”. Enquanto a experiência 

da marca consiste no ´conjunto de vivências referentes à marca´” (ROWLES, 2019, 

p. 27). 

A identidade visual de uma marca também é de importância para a 

mesma, pois compreende que “[...] é um conjugado de elementos gráficos que irão 
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desenvolver a personalidade visual de um nome, uma ideia, produto ou serviço” 

(STRUNCK, 2007, p. 57).  

Outro fator de sucesso para uma marca é o reconhecimento da mesma 

com o seu público. A marca precisa conhecer quem são os seus consumidores, para 

que posteriormente possa criar as estratégias corretas, que cheguem até ele. “Um 

público consiste em qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial na 

organização ou que possa causar impacto em sua capacidade de atingir seus 

objetivos” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 58). 

Os consumidores são uma parte da parcela que afetam a gestão de 

uma marca. O ambiente marketing de uma empresa “[...] é constituído pelos 

participantes e pelas forças externas ao marketing que afetam a capacidade da 

administração de marketing de construir e manter bons relacionamentos com 

clientes-alvo”, sendo formados por um microambiente e macroambiente. 

 

O microambiente é constituído pelos agentes próximos à empresa que 
afetam sua capacidade de atender seus clientes – a empresa, fornecedores, 
intermediários de marketing, mercados de clientes, concorrentes e públicos. 
O macroambiente é constituído pelas forças societais mais amplas que 
afetam o microambiente – forças demográficas, econômicas, naturais, 
tecnológicas, políticas e culturais (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 56). 

 

A missão, a visão e o valor de uma marca são pilares que conduzem a 

gestão de uma marca, independentemente do tipo de produtos que ela possui.  

Para Nakagava (2022, online), a missão “é o propósito de a empresa 

existir. É sua razão de ser”, a visão “é a situação que a empresa deseja chegar (em 

período definido de tempo) ” e os valores “são os ideais de atitude, comportamento e 

resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da 

empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros”. 

O responsável em criar todas as estratégias vistas até aqui que 

envolve a marca e o consumidor é o profissional de marketing. Adiante, serão 

apresentados o conceito de marketing e as estratégias de comunicação criada pelo 

marketing para as marcas. 
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4.3 Marketing e comunicação de marcas 

 

O marketing tem como função principal manter um bom e duradouro 

relacionamento entre a marca e os clientes e, está presente tanto em empresa com 

fins lucrativos, quanto nas sem fins lucrativos.  

 

Marketing é administrar relacionamentos lucrativos com o cliente. Os dois 
principais objetivos do marketing são: atrair novos clientes, prometendo-lhes 
valor superior e manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes 
satisfação (KOTLER; ARMSTRON, 2007, p. 3). 

 

Muito mais do que mostrar um produto e vende-lo, o marketing do 

século XXI elabora estratégias para que o produto satisfaça as necessidades dos 

clientes. 

No processo de marketing, existem cinco passos a serem seguidos que 

são: entendimento do mercado e das necessidades dos clientes; elaboração de uma 

estratégia de marketing orientada para o cliente; preparação de um programa e 

plano de marketing integrado e, construção de relacionamentos com o cliente. 

 

- Entendimento do mercado e das necessidades dos clientes  

 

“[...] entender as necessidades e os desejos dos clientes e o mercado 

no qual atuam” (KOTLER; ARMSTRON, 2007, p. 4). 

 

- Elaboração de uma estratégia de marketing orientada para o 

cliente 

 

“[...] a meta é encontrar, atrair, manter e cultivar clientes-alvo, 

entregando e comunicando valor superior para o cliente” (KOTLER; ARMSTRON, 

2007, p. 6). 

 

- Preparação de um programa e plano de marketing integrado 
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O programa de marketing desenvolve relacionamentos com o cliente 

transformando a estratégia de marketing em ação” (KOTLER; ARMSTRON, 2007, p. 

10). 

 

- Construção de relacionamentos com o cliente 

 

“[...] a gestão de relacionamento com o cliente é o processo geral de 

construir e manter relacionamentos lucrativos com o cliente entregando-lhe valor 

superior e satisfação. Ela lida com todos os aspectos de adquirir, manter e 

desenvolver clientes” (KOTLER; ARMSTRON, 2007, p. 10). 

 Para Kotler e Armstrong (2007, p.4), “nos primeiros quatro passos, as 

empresas trabalham para entender o cliente, criar valor para o cliente e construir um 

forte relacionamento com ele. No último passo, colhem os frutos da criação de valor 

superior para o cliente”. 

Consiste no terceiro passo - preparação de um programa e plano de 

marketing integrado – uma ferramenta conhecida como mix de marketing, a qual é 

classificada em quatro grupos, conhecidos como 4Ps.  

 

O mix de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing táticas e 

controláveis que a empresa combina para produzir a resposta que deseja 
no mercado alvo. Consiste em tudo o que a empresa pode fazer para 
influenciar a demanda de seu produto (KOTLER; ARMSTRON, 2007, p. 42). 
 

Os 4Ps são compostos por produto, preço, praça e promoção. De 

acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 42): 

 

Produto significa a combinação de bens e serviços que a empresa oferece 
para o mercado-alvo. Preço é a quantia de dinheiro que os clientes têm de 
pagar para obter o produto. Praça envolve as atividades da empresa que 
disponibilizam o produto aos consumidores-alvo. Promoção envolve as 
atividades que comunicam os pontos fortes do produto e convencem os 
clientes-alvo a comprá-lo. 
 

Mas, é importante ressaltar que todas essas estratégias são 

elaboradas com base nas necessidades e nos desejos dos consumidores e, 

mudanças estão ocorrendo no relacionamento das marcas com os clientes. Afinal, o 

consumidor do século XXI não tem as mesmas necessidades e desejos dos 

consumidores do século anterior. Kotler e Armstrong (2007) apontam que o novo 
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cenário do marketing está dividido em: a nova era digital, a rápida globalização, o 

aumento do apelo pela ética e responsabilidade social e a crescente utilização do 

marketing pelas organizações sem fins lucrativos. 

A nova era digital e a rápida globalização são dois elementos que 

podem ser analisados juntos. Os grandes avanços tecnológicos, com destaque 

especial para internet, possibilitam aos seres humanos estarem interligados, sem 

mesmo estarem presencialmente um ao lado do outro. Informações que, até um 

século atrás, demoravam para serem recebidos de um país a outro, atualmente 

pode ser recebida em tempo real. Assim, o novo cenário mundial causa um impacto 

no modo como os consumidores se comportam e a partir deles as marcas precisam 

mudar o modo como se comportam. 

A exigência dos consumidores e os movimentos de responsabilidade 

social exigem das marcas o aumento do apelo pela ética e responsabilidade social. 

“Empresas com maior visão, entretanto, aceitam prontamente suas 

responsabilidades em relação ao mundo que as cerca. Elas encaram as ações 

socialmente responsáveis como uma oportunidade de se dar bem fazendo o bem” 

(KOTLER; ARMSTRON, 2007, p. 21). 

Para Kotler e Armstrong, “o marketing pode ajudá-las – empresas sem 

fins lucrativos - a atrair membros e angariar fundos”. Por isso, atualmente estas 

empresas contam com o uso de estratégias de marketing, o que antes eram 

voltadas apenas para empresas com fins lucrativos. 

É com a ajuda do marketing que as empresas criam valor para o 

cliente, mas também recebe um valor – financeiro – em troca. Diante do cenário de 

marketing em constante mudança, é preciso que as marcas levem três fatores em 

consideração “ao construir relacionamentos com os clientes e os parceiros, elas 

devem dominar as tecnologias de marketing, explorar as oportunidades globais e 

certificar-se de agir de maneira ética e socialmente responsável” (KOTLER; 

ARMSTRON, 2007, p. 23).  

As marcas apresentadas nesta pesquisa, Ahimsa e Natura, têm um 

impacto sobre o novo cenário da ética e responsabilidade social, utilizando deste 

fator em suas campanhas publicitárias como uma estratégia de marketing e 

fidelização dos seus consumidores ao longo prazo. 
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5 A METODOLOGIA CALCADA NO DISCURSO 

 

O objetivo da discussão que segue é apresentar as concepções 

teórico-metodológicas que sustentam a análise do córpus. 

Inicialmente, trata-se do córpus e da forma de composição dele. O 

córpus é constituído por seis anúncios publicitários, sendo três da marca Natura e 

três da marca Ahimsa. Justifica-se a composição, tendo em vista:  

 

a) a divulgação da marca na rede social Instagram, de recorrente 

acesso por um público jovem, especialmente em contexto de pandemia;  

b) o apelo aos valores demandados pela sociedade contemporânea, 

com ênfase ao respeito ao meio ambiente e formas diferentes de produção técnico-

industrial;  

c) serem divulgados no período de 2020 a 2022, momento da 

pandemia da Covid-19 e que fez o público recorrer a compras em meio eletrônico; e, 

por fim;  

d) serem anúncios que tratam da temática debatida no presente 

estudo.  

 

Foram selecionados três anúncios de cada marca, porque se observou 

a saturação, ou seja:  

 

o investigador deverá realizar a análise dos dados logo depois de realizada 
a coleta e só saberá o número de entrevistas (ou observações) que serão 
necessárias depois de encontrado o ponto em que as categorias saturar ou, 
em outras palavras, o  momento  da  pesquisa  em  que  não  há  mais  
informação relevante para coletar porque os dados estão se repetindo 
(FALQUETO; HOFFMANN; FARIAS, 2018). 

 

Nesse sentido, ao se observar que os seis anúncios selecionados já 

traziam as informações necessárias para o estudo, foram interrompidas as coletas 

de outros anúncios, em razão das repetições. 

Justificada a composição do córpus, discutem-se os preceitos de 

Bardin (2006) que tratam da análise do conteúdo e, aqui, especialmente, das formas 

de constituição das categorias de análise. 
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A busca pela compreensão da análise de mensagens e textos não é 

algo que data o século XXI. A história começa muito antes, vem da “hermenêutica, a 

arte de interpretar os textos sagrados ou misteriosos” (BARDIN, 2006, p. 11). O 

motivo se dá que, “por detrás do discurso aparente geralmente simbólico e 

polissémico esconde-se um sentido que convém desvendar” (BARDIN, 2006, p. 12). 

Pode-se observar, a partir de então, que a análise de conteúdo sempre 

existiu, não como é apresentada atualmente, mas de maneira a atender às 

demandas de cada tempo e espaço. “O primeiro nome que de fato ilustra a história 

da análise de conteúdo é o de H. Lasswell: fez análises de imprensa e de 

propagandas desde 1915. Em 1927, é editado Propaganda Technique in the World 

War” (BARDIN, 2006, p. 13). 

Trazendo para os dias atuais, de acordo com Bardin (2006, p. 27), “a 

análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”, 

sendo ainda “[...] um método muito empírico, dependente do tipo de <<fala>> a que 

se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo” (BARDIN, 2006, 

p. 26). 

A análise de conteúdo busca compreender as informações contidas 

nas mensagens “[...] pode ser uma análise dos <<significados>> (exemplo: a análise 

temática), embora possa ser também uma análise dos <<significantes>> (análise 

lexical, análise dos procedimentos) ” (BARDIN, 2006, p. 29). 

Para Bardin (2006, p. 34), “a intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não) ”. Ou seja, a inferência é uma conclusão da análise minuciosa 

de vestígios daquilo que está sendo analisado. 

A análise de um conteúdo pode ser classificada em diferentes fases, 

que de acordo com Bardin (2006, p. 89) são:  

 

1) a pré-análise; 

2) a exploração do material;  

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

 

A primeira fase, a pré-análise, é o momento que é feita a escolha do 

que se deseja analisar, de modo que a partir da escolha, formulam-se hipóteses, 
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com o que deseja encontrar e por último, a formulação de indicadores que vão 

ajudar na interpretação final da análise. 

 

Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar 
operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um 
esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num 
plano de análise (BARDIN, 2006, p. 89). 

 

A exploração do material, de acordo com Bardin (2006, p. 95): 

“consiste essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, 

em função de regras previamente formuladas”. Esta fase pode ser feita 

manualmente ou pelo do computador, através de programas que completam os 

dados mecanicamente. 

A terceira e última fase é o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Para se chegar a uma conclusão final da análise de conteúdo, é 

necessário interpretar os dados encontrados. “Os resultados em bruto são tratados 

de maneira a serem significativos (<<falantes>>) e válidos” (BARDIN, 2006, p. 95). A 

partir dos resultados encontrados, criam-se inferências a propósito dos objetivos que 

antes foram previstos. 

Outra etapa fundamental que faz parte da análise de conteúdo, mas 

não é obrigatória é a categorização e é esta etapa que interessa ao presente estudo. 

Bardin (2006, p. 111) afirma que: 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciações e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 
definidos. 

 

A etapa de categorização pode ser feita por critérios. Bardin (2006, p. 

111-112) diz que: 

o critério de categorização pode ser semântico (categorias temáticas: por 
exemplo, todos os temas que significam a ansiedade ficam agrupados na 
categoria <<ansiedade>>, enquanto que os que significam a descontração 
ficam agrupados sob o título conceptual <<descontração>>), sintático (os 
verbos, os adjetivos), lexical (classificação das palavras segundo o seu 
sentido, com emparelhamento dos sinónimos e dos sentidos próximos) e 
expressivo (por exemplo, categorias que classificam as diversas 
perturbações da linguagem). 

 

Para esta pesquisa, foi utilizado o critério de categorização semântico, 

de Bardin (2002), a partir da classificação dos métodos que uma empresa pode 
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seguir, em direção à sistematização da sustentabilidade, com a adoção de Jappur et 

al (2007). São categorias de análise da temática formas de sistematização da 

sustentabilidade: 

 

1) Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

2) Governança Corporativa 

3) Ecoeficiência 

4) Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

5) Emissão Zero (ZERI) 

6) Sistema de Gestão Certificáveis (SGC) 

7) Produção Mais Limpa 

8) Relatórios de Sustentabilidade Corporativa 

 

A concepção teórica de cada categoria é observada em cada um dos 

seis anúncios do córpus, e são feitas inferências a partir das ideologias e dos 

valores, trazidos em Bakhtin (2002) e também das questões de conteúdo e 

expressão, em Greimas (BARROS, 2002). 

 

5.1 Bakhtin em torno do tema e da significação 

 

Para entender a compressão que se tem de sustentabilidade, nos 

anúncios escolhidos a serem analisados das marcas Ahimsa e Natura, é necessário 

levar em conta os estudos que tratam de enunciados e discurso, através da 

ideologia trazida pelas palavras, em perspectiva bakhtiniana. 

Toda atividade humana está relacionada com a utilização da 

linguagem. Para Bakhtin (2003, p. 269), o enunciado é “unidade real da 

comunicação discursiva”:  

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 
da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo 
(temático) e pelo seu estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, 
por sua construção composicional (BAKHTIN, 2003, p. 261-262). 
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Assim, pode-se compreender que a comunicação vai muito além da 

linguagem oral ou escrita, contempla-se imagens, sons, gestos, dentre outros.  

 

A noção de enunciado, por sua vez, fundada nos pressupostos dialógicos, 
incorpora o contexto verbal e o contexto extraverbal (aspectos situacionais, 
históricos, ideológicos), ou seja, ele materializa, concomitantemente, o que 
há de peculiar da situação enunciativa concreta e elementos 
sociodiscursivos estabilizados nas e pelas interações ao longo da História 
(RIBEIRO,2010, p. 56). 

 

A partir de então, para compreender as diferentes vertentes que há na 

comunicação que vão muito além da linguagem escrita e oral, busca entender os 

estudos sobre a filosofia da linguagem, contemplando as discussões sobre a 

ideologia da palavra: 

  

[...] o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas 
que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou 
sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente pelos elementos não 
verbais da situação. Se perdemos de vista os elementos da situação, 
estaremos tão pouco aptos a compreender a enunciação como se 
perdêssemos suas palavras mais importantes (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 
2002, p. 128-129). 
 

Sendo assim, um texto precisa ser compreendido através de todos os 

elementos que o compõem, ou seja, para fazer a análise de um conteúdo, é preciso 

analisar a composição integral da mensagem e não apenas o que está escrito. E 

ainda, as palavras podem ter mais de uma compreensão, é o que Bakhtin e 

Volochínov (2002, p. 31) chamam de ideologia da palavra: 

 

um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como 
todo o corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, 
ao contrário destes ele também reflete e refrata uma outra realidade, que 
lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo 
situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um 
signo (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2002, p. 31). 

 

A partir de então Bakhtin e Volochínov (2002, p. 31), trazem o conceito 

de signos e significados. Afinal, uma única palavra pode ter mais de um sentido – 

signo e significado – e é preciso conhecer esses conceitos para fazer uma análise 

correta de conteúdo.  

Bakhtin e Volochínov (2002, p. 32) conceituam como signo: “um signo 

não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e refrata uma 
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outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de 

vista específico, etc”.  

Como significação, “[...] entendemos os elementos da enunciação que 

são reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 

2002, p. 129). 

Após a compreensão dos estudos, é preciso levar em conta a evolução 

semântica da linguagem, a evolução que acontece na vida humana, ao longo do 

tempo reflete na evolução semântica. “A sociedade em transformação alarga-se 

para integrar o ser em transformação. Nada pode permanecer estável nesse 

processo” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2002, p. 136). 

Diante do contexto da incerteza, o acompanhamento do sentido e da 

significação são dependentes da ideologia e dos valores próprios de determinados 

tempos e espaços. 

Nesse sentido, Bakhtin e Volochinov (2002, p. 191) afirmam que: 

 

A palavra, como fenômeno ideológico por excelência, está em evolução 
constante, reflete fielmente todas as mudanças e alterações sociais. O 
destino da palavra é o da sociedade que fala. Mas há vários caminhos para 
estudar a evolução dialética da palavra. Pode-se estudar a evolução 
semântica, isto é, a história da ideologia no sentido exato do termo; a 
história do conhecimento, isto é, a evolução da verdade, uma vez que a 
verdade só é eterna enquanto evolução eterna da verdade; a história da 
literatura, como evolução da verdade na arte. Esse é o primeiro caminho. 
Mas há um outro, estreitamente ligado ao primeiro, em ininterrupta simbiose 
com ele: é o estudo da evolução da própria língua como material ideológico, 
como meio onde se reflete ideologicamente a existência, uma vez que a 
reflexão da refração da existência na consciência humana só se efetua na 
palavra e através dela. É impossível, evidentemente, estudar a evolução da 
língua dissociando-a completamente do ser social que nela se refrata e das 
condições sócio-econômicas refratantes. 

 

Assim, os anúncios objeto do estudo, em perspectiva bakhtiniana, são 

observados e analisados, a partir das ideologias e dos valores próprios do aqui e 

agora, ou seja, deste tempo e espaço. 

 

5.2 Fundamentação semiótica greimasiana: os planos de conteúdo e de expressão 

 

Ainda, para completar a análise dos anúncios, empregam-se os 

estudos semióticos, de matriz greimasiana. As teorias da semiótica podem ser 

divididas em dois tipos: a desenvolvida por A. J. Greimas e pelo Grupo de 
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Investigações Sêmio-linguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e 

a de Chales Peirce e a da Escola de Tartu. 

Para esta pesquisa, optou-se em estudar as teorias da semiótica 

greimasiana, a partir de Barros (2002). 

Entende-se que: “a semiótica insere-se no quadro das teorias que se 

(pre)ocupam com o texto” (BARROS, 2002, p. 5), sendo uma busca pela 

compreensão do sentido das frases e textos.  

“A semiótica tem por objetivo o texto, ou melhor, procura descrever e 

explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2002, p. 7). 

O objeto de estudo da semiótica é o texto, este texto pode ser poemas, 

artigos de jornais, revistas, internet, a descrição de uma conversa, anúncios 

publicitários e outros. Sendo que um texto pode ser definido a partir de “duas formas 

que se complementam: pela organização ou estruturação que faz dele um “todo de 

sentido”, como objeto da comunicação que se estabelece entre um destinador e um 

destinatário” (BARROS, 2002, p.7). 

Ao fazer a análise de um texto na semiótica, não se analisa o que está 

escrito nele apenas, é fundamental analisar a maneira como ele foi escrito, onde ele 

está inserido, em qual o contexto histórico foi criado. E ainda, este texto pode ser 

oral, verbal e/ou visual e/ou gestual. Para Barros (2002, p. 8), os textos podem ser 

classificados como textos verbais e textos não verbais e há ainda uma terceira 

tipologia, conhecida como texto sincrético, que são os textos que articulam o verbal 

e o não-verbal.  

A partir de então, as análises dos textos podem ser feitas, por meio do 

plano de conteúdo e plano de expressão. O primeiro, plano de conteúdo, pode ser 

compreendido como o que está materializado em um texto, o conteúdo do texto, é 

aquilo que realmente está escrito, ou seja, é o significado, a mensagem verbal 

apresentada. 

O plano de expressão é o que compreendemos como significante, o 

abstrato, é aquilo que é falado, mas não está apresentado de forma explícita, 

somente em questões verbais.  

Para Pietroforte (2004, p. 12): 

 

O plano de conteúdo refere-se ao significado do texto, ou seja, como se 
costuma dizer em semiótica, ao que o texto diz e como ele faz para dizer o 
que diz. O plano de expressão refere-se à manifestação desse conteúdo em 
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um sistema de significação verbal, não-verbal ou sincrético 
(PIETROFORTE, 2004, p. 12).  

 

Nesse sentido, o plano de expressão pode ser observado na tipologia 

das letras, nas cores, no ícone e no posicionamento que este ocupa no texto, nos 

tamanhos de letras, ícones, que também constroem sentido em um texto. 

Na seção seguinte, são apresentadas as marcas escolhidas para 

serem estudadas nesta pesquisa, Ahimsa e Natura. Também é feita uma análise de 

cada um dos seis anúncios, a partir dos preceitos bakhtinianos e dos planos de 

conteúdo e de expressão, a partir da visão semiótica greimasiana. 
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6 COMPOSIÇÃO E ANÁLISE DO CÓRPUS 

 

Na seção anterior, apresentou-se a justificativa da seleção do córpus, 

aqui busca explicar o método criado, a partir das visões bakhtiniana e greimasiana, 

para refletir sobre cada anúncio selecionado. 

De três campanhas escolhidas, para serem trabalhadas da marca 

Ahimsa, uma é sazonal, publicada na semana do Meio Ambiente – sendo o dia 

oficial do Meio Ambiente 05/06, referente ao ano 2021. As outras duas peças são 

institucionais e se alinham com a justificativa da composição do córpus. 

As campanhas sazonais da Natura são relativas a uma publicação 

postada em dezembro de 2020, mês em que comemora o Natal. A segunda e a 

terceira publicação escolhida foram postadas no ano de 2021, uma na semana em 

que se comemora o Dia da Floresta, dia 21/03 e a outra no dia em que aconteceu o 

movimento Hora do Planeta, dia 27/03. 

Para cada análise, são empregados os estudos bakhtinianos sobre 

tema e significação, que levam em conta a questão da ideologia e dos valores na 

construção de sentidos. Também são considerados os preceitos teóricos de 

Greimas, vistos por Barros (2002), no tocante ao plano de conteúdo e plano de 

expressão. 

Os estudos e os preceitos teóricos tratados sobre cadeia produtiva, 

anteriormente, são articulados com os métodos trazidos por Jappur et al (2022). 

Ilustra-se a metodologia empregada para a análise de cada anúncio. 

 

Quadro 3 – Esclarecimentos sobre critérios de análise dos anúncios 

 
Categorias de análise 

(temáticas que tratam da 
sistematização da 
sustentabilidade) 

 

 
Análise de ideologias e 
valores – perspectivas 

bakhtinianas 
 

 
Análise dos planos de 
conteúdo e expressão 

 
 

Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) 

Nos anúncios, 
observações sobre o 
desenvolvimento 
econômico, referente a 
empregados, famílias, 
comunidades, enfim, com 
a sociedade. 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

 
Governança Corporativa 

Nos anúncios, 
observações sobre 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
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formas de controle e 
direção, em questões de 
interesses comerciais. 

Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

 
 

Ecoeficiência 

Nos anúncios, 
observações sobre o 
desempenho econômico 
e desempenho ambiental, 
de forma a causar em 
baixo impacto ambiental. 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

 
 

Análise do Ciclo de Vida 
(ACV) 

Nos anúncios, 
observações sobre as 
etapas que vão desde a 
extração da matéria prima 
até a disponibilização do 
produto final. 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

 
 

Emissão Zero (ZERI) 

Nos anúncios, 
observações sobre 
reciclagem e tratamento 
de rejeitos. 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

 
Sistema de Gestão 
Certificáveis (SGC) 

Nos anúncios, 
observações sobre 
normas de certificação 
em gestão. 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

 
 
 

Produção Mais Limpa 

Nos anúncios, 
observações sobre 
formas de reduzir risco ao 
humano e ao meio 
ambiente. Foco na 
minimização de consumo 
de matérias primas e 
energia. 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

 
 

Relatórios de 
Sustentabilidade 

Corporativa 

Nos anúncios, 
observações sobre o 
desenvolvimento de 
relatórios de 
sustentabilidade 
corporativa e 
engajamento de atores 
sociais. 

Conteúdo – o que o 
anúncio quer dizer. 
Expressão – como o 
texto faz para dizer o que 
diz (letras, cores, ícones). 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 

 

Para o próximo item, é apresentada a história de cada marca 

escolhida, Ahimsa e Natura, a fim de entender o motivo da escolha destas e suas 

trajetórias. A Ahimsa tem como relevância na indústria calçadista, na economia 

regional e o destaque do polo de Franca, enquanto a Natura tem relevância na 
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indústria de cosméticos para a economia internacional e o destaque para o polo 

nacional. 

 

6.1 Ahimsa 

 

A história da marca Ahimsa surge da necessidade do seu próprio 

criador e CEO em encontrar produtos veganos que o representassem e que 

tivessem um intuito veganao verdadeiro “[...] nenhuma marca que protegesse não só 

os animais do abate, mas também o ambiente em que todos vivem, marca que 

levasse o ambientalismo a sério e não apenas como marketing conveniente 

(AHIMSA, 2021, online) ”. 

 O CEO da marca, Gabriel Silva, foi diagnosticado com diabetes 

mellitus tipo 1, aos 21 anos de idade, doença cujo tratamento necessita do uso de 

insulina, de modo que precisou abandonar sua profissão de piloto comercial de 

aeronaves. A partir de então, começou a questionar seus hábitos de vida, se tornou 

vegetariano e mais tarde vegano. “[...] nada do que é precisa ser e nada é tão bom 

que não possa melhorar” (AHIMSA, 2021, online). 

Fundada, em 2013, a Ahimsa é uma marca vegana que prioriza o 

amor. 

 
    Imagem 3 – significado do símbolo da marca 

 

 
 

    Fonte: Ahimsa, 2021, online. 
  

No ano de 2014, seis meses após a criação da marca, a Ahimsa 

montou a sua própria fábrica que, desde a sua criação, é “a única fábrica de 

calçados 100% vegana no mundo” (AHIMSA, 2021, online). 
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No ano de 2015, a Ahimsa já exportava seus produtos para países 

como Alemanha, Austrália, Áustria, Inglaterra, Portugal, Itália, Bélgica, Canadá, 

Uruguai e Estados Unidos. 

A empresa possui uma produção quase que artesanal, pois é uma 

empresa com poucos funcionários e assinam todos seus produtos com os dizeres 

“feito à mão, com amor”. 

A empresa tem como missão: questionar hábitos; respeito por toda 

forma de vida; produzir de forma sustentável e, inspirar atitudes conscientes. 

 

Nascemos para fazer a diferença na vida dos animais, da natureza e de 
todos nós. Procuramos, através de nossos produtos, transmitir a mensagem 
o veganismo, para termos uma sociedade mais consciente, e quem sabe 
um dia, livre de qualquer crueldade (AHIMSA, 2021, online). 
 

Os valores da marca são: “não faça o mal; viva pela verdade; seja 

responsável; faça tudo pelo cliente e, ame o próximo”. 

O compromisso da Ahimsa é questionar hábitos e gerar mudanças, 

sem agredir. Assim, oferece produtos de qualidade e durabilidade, utilizando 

materiais alternativos, “mostrando para todos que é possível estar na moda, sem 

crueldade” (AHIMSA, 2021, online). 

Com o propósito de trazer calçados de alta qualidade para o mercado 

vegano, a marca introduziu em 2016 o uso do Vegan Leather, até o momento era 

usado materiais compostos de algodão, algodão reciclado e PET reciclado.  

O Vegan Leather é feito de poliuretano – PU – e pode ser 

reaproveitado em blocos de concreto, asfalto, pisos de academias, pistas de 

atletismo e em determinados segmentos da indústria calçadista. A ideia de iniciar o 

uso deste novo material era para poder atender uma quantidade maior de pessoas e 

atender clientes veganos em ambientes profissionais, pois algumas profissões não 

permitem o uso de calçados de algodão, como por exemplo médicos e enfermeiros. 

O objetivo da Ahimsa é acabar com o consumo de couro animal no 

mundo. Assim, a empresa busca se tornar mais inclusiva e se adapta para criar 

modelos que atinge o estilo de todos os tipos de pessoas, de modo que não percam 

os valores éticos e conscientes. 
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6.1.1 Histórico da comunicação da marca 

 

No item, apresenta-se uma breve análise das publicações feitas pela 

marca nas redes sociais - Facebook e Instagram. 

O Instagram da marca Ahimsa foi criado em setembro de 2020, ano em 

que se iniciou a pandemia da Covid-19 no Brasil. Ao analisar as primeiras postagens 

do feed observa-se a presença de vídeos e fotos dos produtos, do processo de 

criação e dos funcionários da fábrica. 

As publicações iniciais dos produtos no Instagram são com fundo 

branco e simples, sem muitos detalhes, focando apenas na apresentação dos 

produtos e, em sua maioria, mais de um produto em uma mesma foto. 

A Imagem 4 apresenta as características apresentadas aqui, que 

marcam o início da empresa Ahimsa nas redes sociais. 

 

    Imagem 4 – Primeiras publicações da marca. 

  

      
  

    Fonte: Instagram Ahimsa, 2022, online. 
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Observa-se que a marca não tinha uma presença forte, frequente e 

direta nas publicações em suas redes sociais. Um exemplo é que a última foto 

publicada no ano de 2020 foi em novembro e a foto seguinte é de fevereiro de 2021, 

tendo um salto de três meses entre uma publicação e outra. 

No ano de 2021, outra grande característica é a humanização da 

página. As fotos dos produtos passaram do fundo branco para locais que se podem 

observar no dia a dia – dentro de casa, ambientes abertos etc. – e também foram 

colocadas pessoas, usando os produtos. 

Em março de 2021, a empresa começa a publicar posts focados na 

Semana do Meio Ambiente, que acontece dia 05/06. Durante esse período, a 

empresa publica apenas fotos com frases focadas no meio ambiente, sendo que faz 

mais de uma publicação no mesmo dia, com o mesmo fundo e apenas frases.  

A Imagem 5 apresenta estes dois momentos da marca nas redes 

sociais respectivamente. 

 

    Imagem 5 – Humanização da página e semana do meio ambiente. 

 

    

     Fonte: Instagram Ahimsa, 2022, online. 
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Pode-se observar que a humanização nas redes sociais da marca 

inicia-se com modelos usando os produtos, mas apenas uma parte das pernas 

aparecem. Um outro passo da humanização é que a marca começou a publicar 

vídeos e fotos com os funcionários, modelos vestindo os produtos da marca e 

aparecendo o corpo inteiro e, mais recente ainda, clientes usando os produtos – 

conforme se pode observar na Imagem 6. 

 

       Imagem 6 – Feed Instagram Ahimsa 2022. 

 

 

        Fonte: Instagram Ahimsa, 2022, online. 

 

Pode-se observar que houve uma mudança nas postagens das redes 

sociais da marca, desde a sua criação, mas sempre mantendo a sua essência, 

através das legendas, em focar na importância do meio ambiente e não agredir os 

seres vivos. Um destaque no Instagram da marca é a humanização do feed, pois os 

seguidores podem sentir os produtos e ainda terem ideias de como usá-los e 

combiná-los. 

 

6.1.2 Ahimsa e desenvolvimento social 

 

O site da empresa Ahimsa é bem transparente quanto às metas e aos 

objetivos que a empresa tem através de seus produtos. Em uma seção específica 
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sobre a marca, pode-se encontrar “Manifesto Ahimsa”, que são passos que a 

empresa busca, para desenvolver produtos que não agridam o meio ambiente e os 

animais. 

A marca mostra que o seu ponto importante é a transparência. 

“Transparência essa que ilumina a luz da consciência. Consciência de que não 

agredimos qualquer ser vivo. Que protegemos o meio ambiente” (AHIMSA, 2021, 

online). 

 “Rompemos hábitos, confrontamos comportamentos, encontramos paz 

de estilo (e espírito). Está é a forma que nos vestimos. Se existem padrões, é assim 

que os questionamos” (AHIMSA, 2021, online). 

A marca reforça, pela comunicação que os produtos não são 

exclusivos ou personalizados, mas “[...] que deixam transparecer aquilo em que 

acreditamos: Nós não agredimos, questionamos” (AHIMSA, 2021, online). 

Para a fabricação de seus produtos, a Ahimsa usa diferentes materiais, 

“[...] com o propósito único de trazer calçados de alta qualidade para o mercado 

vegano” (AHIMSA, 2021, online). 

O material utilizado pela marca é o Vegan Leather ou couro vegano, 

que foi introduzido em 2016, cuja origem é o poliuretano (PU), assim a marca 

passou a criar produtos mais inclusivos e para atender à necessidade de clientes 

veganos em ambientes profissionais. “Queremos provar que o uso de couro animal é 

completamente desnecessário, inclusive pelo seu apelo visual” (AHIMSA, 2021, 

online). 

Outro ponto de valor para o desenvolvimento social da empresa 

Ahimsa é a preocupação da mesma com seus trabalhadores, desde os que ajudam 

na produção dos produtos até os que estão na administração da empresa. Na seção 

“A Marca”, no site da Ahimsa, é possível encontrar fotos de todos os funcionários da 

empresa. 

A empresa conta, no presente momento, com 41 funcionários mais o 

proprietário, com um total de 42 funcionários, ou seja, 42 famílias envolvidas com o 

trabalho, de modo que seja uma consequência positiva para o desenvolvimento 

econômico da cidade de Franca-SP. 

Na seção seguinte, é feita a análise dos anúncios selecionados da 

marca Ahimsa. 
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6.1.3 Análise do córpus 

 

Nesta seção inicia-se as análises dos anúncios escolhidos da empresa 

Ahimsa, de acordo com os critérios elaborados pela autora da pesquisa. 

 

Imagem 7 - Anúncio 1 – Ahimsa 

 

 
 
Fonte: Instagram, 2022, online. 

 

Quadro 4 – Anúncio 1 - Análise do córpus 

 
Categorias de análise 

(temáticas que tratam da 
sistematização da 
sustentabilidade) 

 

 
Análise de ideologias e 
valores – perspectivas 

bakhtinianas 
 

 
Análise dos planos de 
conteúdo e expressão 

 
 
 
 

Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) 

A partir do enunciado que 
está no anúncio e do 
enunciado da legenda, 
observa-se a 
preocupação da marca 
com futuro dos seres 
humanos em relação ao 
meio ambiente. 

Conteúdo: o fundo do 
anúncio é apresentado 
como várias folhas 
grandes, juntas e o 
destaque para a nervura 
das folhas. 
Expressão: a natureza 
viva representada pela cor 
verde. Letras caixa alta 
para chamar atenção do 
leitor, como um aviso. 
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Governança 
Corporativa 

A preocupação da 
empresa com a 
preservação da natureza, 
pois os seres humanos 
dependem dela. 

Conteúdo: o uso de 
hashtags com apelo para 
os seguidores tornarem-se 
veganos. 
Expressão: o uso da cor 
principal da arte é o verde.  
 

 
 
 
 
 

Ecoeficiência 

A Ahimsa é uma 
empresa privada do setor 
vegano – fins lucrativos, 
mas tem o meio 
ambiente como 
preocupação, pois 
depende dele para 
manter a essência da 
empresa. 

Conteúdo: a frase da 
legenda é apelativa e faz 
com que o seguidor 
relembre que todos vivem 
em um mesmo lugar. 
Expressão: uso da cor 
verde como a cor principal 
do anúncio que remete à 
natureza. 
 

 
 
 
 
 

Análise do Ciclo de 
Vida (ACV) 

No anúncio, observa-se a 
repetição da palavra 
“preservar”, foco para um 
dos pilares mais 
importantes da marca, a 
preservação dos seres 
vivos. 

Conteúdo: a frase 
principal com a repetição 
da palavra “preservar”. Há 
um paralelismo, que traz a 
“natureza” como o mesmo 
valor de “si mesmo”. 
Expressão: letras grandes 
e nítidas, sem a 
possibilidade de 
questionamento do que 
está escrito na frase. 
 

 
 
 
 
 

Emissão Zero (ZERI) 

Na legenda do anúncio, 
utilizam-se hashtags com 
a palavra “vegano”. 
Produtos veganos 
agridem menos ao meio 
ambiente.  

Conteúdo: mudança do 
estilo de vida. 
Expressão: o uso 
excessivo de hashtags 
com um mesmo sentido, 
usar Ahimsa e se tornar-se 
vegano são fatores que 
colaboram para o meio 
ambiente. 
 

 
Sistema de Gestão 
Certificáveis (SGC) 

Nenhum certificado 
apresentado no anúncio. 

Nenhum certificado 
apresentado no anúncio. 

 
Produção Mais Limpa 

O anúncio apresenta a 
ideia de “preservar” e dá 
como ideia - com o uso 

Conteúdo: seleção lexical. 
Expressão: uso da cor 
verde e da repetição das 
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das hashtags - que quem 
se torna vegano, ajuda 
na preservação. 

palavras. Além do efeito 
poético na mensagem. 
 

 
Relatórios de 

Sustentabilidade 
Corporativa 

 

O anúncio não apresenta 
Relatório de 
Sustentabilidade 
Corporativa. 

O anúncio não apresenta 
Relatório de 
Sustentabilidade 
Corporativa. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 

 

Imagem 8 - Anúncio 2 – Ahimsa 

 

  
 
Fonte: Instagram, 2022, online. 
 

Quadro 5 – Anúncio 2 - Análise do córpus  

 
Categorias de análise 

(temáticas que tratam da 
sistematização da 
sustentabilidade) 

 

 
Análise de ideologias e 
valores – perspectivas 

bakhtinianas 
 

 
Análise dos planos de 
conteúdo e expressão 

 
 
 

Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) 

A legenda apresenta a 
ideia de que é possível 
estar na moda e ainda 
ajudar o meio ambiente.  

Conteúdo: os modelos 
aparecem mostrando todo 
o look que compõe junto 
com o sapato da marca e 
transmitem a leveza e 
alegria. 
Expressão: ao final da 
legenda tem o emoji de 
uma folhinha, que traz a 
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ideia de consciência 
sustentável. 
Modelo de raças 
diferentes. Uma loira e um 
negro. Também gêneros 
diferentes: masculino e 
feminino, que traz a ideia 
da harmonia entre raças e 
gêneros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Governança 
Corporativa 

A preservação do meio 
ambiente é a grande 
preocupação da marca e 
observa-se isso na 
legenda e no uso das 
hashtags. 

Conteúdo: a foto do 
anúncio apresenta 
árvores, folhas e gramas, 
o que remete à natureza. 
A mensagem é construída 
muito mais pela imagem 
que pelo texto verbal. 
Expressão: a cor 
predominante no anúncio 
é o verde. Pela 
mensagem, pode-se 
afirmar que a empresa é 
socialmente responsável, 
preocupada com a 
harmonia entre os diversos 
elementos que compõem a 
natureza e acolhe o 
homem na referida 
harmonia. 
 
 

 
 
 
 
 

Ecoeficiência 

Produtos veganos 
ajudam na preservação 
do meio ambiente, mas 
são mais caros se 
comparados com 
produtos não veganos. 
No anúncio, há a opção 
de ver o preço.  

Conteúdo: induzir a 
compra do produto com 
facilidade. 
Expressão: ao clicar na 
foto o cliente pode ver o 
preço dos produtos e 
também tem a opção de 
ser direcionado para o site. 
O anúncio demonstra a 
acessibilidade de 
aquisição do produto 
vegano. 

 
 
 

Análise do Ciclo de 
Vida (ACV) 

Na legenda do anúncio, 
observa-se o uso de 
hashtags com palavras 
que remetem ao 
veganismo e a moda 
sustentável. 

Conteúdo: produtos 
criados pensando no meio 
ambiente. 
Expressão: as hashtags 
são utilizadas para facilitar 
que o anúncio seja 
encontrado ao procurar 
pelas palavras que a 
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acompanham. 
 

 
Emissão Zero (ZERI) 

Nada pode ser 
observado no anúncio, 
de maneira explícita. 

Nada pode ser observado 
no anúncio, de maneira 
explícita. 

 
Sistema de Gestão 
Certificáveis (SGC) 

Nenhum certificado 
apresentado no anúncio. 

Nenhum certificado 
apresentado no anúncio.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Produção Mais Limpa 

Foco na possibilidade em 
estar na moda e estar 
cuidando da preservação 
do meio ambiente. 

Conteúdo: os modelos 
estão sorrindo e 
aparentam estar em um 
momento de diversão, o 
que representa o conforto 
ao usar o produto. 
Expressão: a presença de 
dois modelos usando looks 
que são comuns no dia a 
dia e o produto da marca 
que compõe e é 
apresentado com a ideia 
de que pode ser usado no 
dia a dia, em harmonia 
com a natureza. 
 

 
Relatórios de 

Sustentabilidade 
Corporativa 

O anúncio não apresenta 
Relatório de 
Sustentabilidade 
Corporativa. 

O anúncio não apresenta 
Relatório de 
Sustentabilidade 
Corporativa. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 
 

Imagem 9 - Anúncio 3 – Ahimsa 

 

  
 
Fonte: Instagram, 2022, online. 
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Quadro 6 – Anúncio 3 - Análise do córpus  

 
Categorias de análise 

(temáticas que tratam da 
sistematização da 
sustentabilidade) 

 

 
Análise de ideologias e 
valores – perspectivas 

bakhtinianas 
 

 
Análise dos planos de 
conteúdo e expressão 

 
 
 

Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) 

No anúncio, a expressão 
“GOVEGAN” traz a ideia 
de transformação. A 
transformação traz bons 
resultados para todos. 

Conteúdo: mudança de 
hábito, trazida pelo uso de 
hashtag. 
Expressão: o uso da 
hashtag em letra 
maiúscula, com foco na 
mudança de hábito em se 
tornar vegano. 
 

 
 
 

Governança 
Corporativa 

A preocupação da 
empresa pela busca de 
um mundo mais 
consciente com suas 
escolhas, pode ser 
identificado na legenda e 
no uso das hashtags. 

Conteúdo: crença em um 
modelo de negócio.  
Expressão: o uso do 
emoji da folha é utilizado 
para reforçar o 
compromisso da marca 
com o meio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoeficiência 

A empresa tem um 
retorno com fins 
lucrativos, mas também 
traz benefícios à 
sociedade e ao meio 
ambiente. 

Conteúdo: no anúncio, é 
apresentada uma modelo 
no interior de uma casa, 
sentada sobre a mesa. A 
pose da modelo passa a 
ideia de conforto ao utilizar 
o produto da marca. A 
modelo está sorrindo 
representando que está 
feliz. 
Expressão: na foto o que 
chama mais atenção são 
os produtos de madeira, 
em especial a mesa que a 
modelo está em cima, o 
que remete ao meio 
ambiente. As roupas que a 
modelo veste, azul e 
branco, remete as cores 
do céu. 
 

 
 

Análise do Ciclo de 
Vida (ACV) 

No texto do anúncio, 
observa-se, a ideia da 
transformação de um 
mundo melhor tornando-
se vegano. No ciclo, 

Conteúdo: na legenda a 
primeira frase utiliza-se 
ponto de exclamação para 
dar ênfase ao desejo da 
marca para todos. Na 
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observa-se que a marca 
encontra-se entre o 
crescimento e o 
amadurecimento. 

segunda frase, a marca 
faz uma pergunta 
sugestiva para mudança 
de vida. 
Expressão – a postura da 
modelo apresenta uma 
tranquilidade e 
estabilidade, que pode ser 
entendida que ao calçar 
um sapato confortável e 
que não agride nenhum 
ser vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emissão Zero (ZERI) 

Como hashtags utiliza-se 
“material do futuro”, 
“currently free”, 
apresenta-se aos 
seguidores os benefícios 
do produto da marca ao 
meio ambiente. O 
emprego do inglês pode 
demonstrar a inserção da 
marca no mundo 
globalizado. 

Conteúdo: a composição 
imagem e legenda do 
anúncio é sugestivo a 
mudança de hábito, para a 
busca de um mundo com 
respeito a todos os seres 
vivos. 
Expressão: as frases da 
legenda estão espaças, de 
modo que não fique um 
texto grande e evite que o 
leitor leia. O emoji de folha 
que remete a natureza. A 
forte presença das 
hashtags. 
 

 
Sistema de Gestão 
Certificáveis (SGC) 

Nenhum certificado 
apresentado no anúncio. 

Nenhum certificado 
apresentado no anúncio. 

 
 
 
 
 

Produção Mais Limpa 

Na legenda aparece que 
a empresa é vegana. 

Conteúdo: Na legenda 
aparece que a empresa é 
vegana. E, nesse sentido, 
traz o discurso social 
sobre o veganismo. 
Expressão: é enfatizada 
na linguagem verbal a 
questão da “consciência” 
em harmonizar com o 
meio ambiente.   

 
Relatórios de 

Sustentabilidade 
Corporativa 

 

O anúncio não apresenta 
Relatório de 
Sustentabilidade 
Corporativa. 

O anúncio não apresenta 
Relatório de 
Sustentabilidade 
Corporativa. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 
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6.2 Natura 

 

As informações referentes à Empresa Natura encontram-se no site 

oficial da marca1. 

Com a missão de promover o Bem Estar Bem, a empresa Natura surge 

em 1969 quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica na cidade de São 

Paulo. Inicialmente, a fábrica era conhecida como Indústria e Comércio de 

Cosméticos Berjeaut.  

Um ano mais tarde e já com o atual nome – Natura – Luiz Seabra abriu 

sua primeira loja em São Paulo, na rua Oscar Freire. Em 1974, a venda direta - que 

atualmente conta com cerca de 1,7 milhões de consultores no Brasil, Agentina, 

Chile, México e Peru – é adotada como modelo de negócios e a primeira loja física 

da rua Oscar Freire é fechada. 

Um grande marco para a empresa aconteceu em 1983, quando a 

Natura se torna a primeira marca de cosméticos no Brasil a oferecer refil e, em 1995 

a marca cria sua única linha de produtos não cosméticos, Crer Para Ver, cujo lucro é 

revertido para ações de melhora da educação. 

Em 2000, a marca cria a linha Ekos, que incorpora ativos da 

biodiversidade brasileira à formulação e seus produtos. Um ano mais tarde a Natura 

inaugura o mais avançado centro integrado de pesquisa e produção de cosméticos 

da América do Sul, na cidade de Cajamar, interior de São Paulo. 

Em 2004, a Natura realiza a abertura de capital na Bolsa de Valores de 

São Paulo. Um ano depois, em 2005, mais um grande marco para empresa é a 

abertura da primeira loja Natura em Paris.  

No ano de 2006, a marca baniu os testes de produtos e ingredientes 

em animais. Em 2007, a marca criou o Programa de Carbono Neutro, cujo objetivo 

foi a redução da emissão de gases de efeito estufa, em toda cadeia produtiva. No 

ano de 2011, a empresa lançou o Programa Amazônia, com o objetivo de direcionar 

investimentos para a região. Em 2013, a Natura reduziu em um terço as emissões 

de gases de efeito estufa e, também lançou a linha Sou, produtos com 70% menos 

plástico. 

                                                             
1 NATURA. Nossa história. Disponível em: https://www.natura.com.br/a-natura/nossa-historia. 
Acesso em: 16 dez. 2021. 
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A empresa Natura criou, em 2018, o grupo Natura&Co, que surge da 

união da marca com outras marcas que ela adquiriu ao longo de sua trajetória. O 

Natura&Co é composto atualmente por Aesop, The Body Shop e Avon. Com essa 

junção, a Natura&Co se tornou o quarto maior grupo do mundo do segmento de 

beleza. 

No ano de 2019 a Empresa Natura lançou um novo posicionamento 

institucional, O Mundo É Mais Bonito com Você, o qual “[...] representa um convite a 

um relacionamento mais próximo com nossos consumidores e nossos Consultores e 

nossas Consultoras de beleza”, a empresa busca a construção de um diálogo 

transparente “Queremos ouvir dos nossos consumidores e Consultores e 

Consultoras de Beleza, o que esperam de uma marca de beleza”. 

Todos os produtos da Natura são 100% vegetarianos, ou seja, não 

utilizam ingredientes que envolvam a morte de um animal, sendo permitidos apenas 

ingredientes derivados, como a cera de abelha. A marca tem 80% dos seus produtos 

veganos. 

Esta é uma parte da trajetória da marca Natura, a qual a transformou 

na maior multinacional brasileira de cosméticos e, é possível observar que, desde o 

seu início, manifesta as relações harmoniosas que o um indivíduo estabelece 

consigo mesmo, com o outro e com a natureza. 

 

6.2.1 Histórico da comunicação da marca 

 

A era digital chegou como uma nova forma de apresentar e perceber o 

mundo. As redes sociais que, inicialmente eram de uso pessoal, passaram a ser 

usadas pelas marcas, para ficar mais próximas de seus consumidores. Para Silva e 

Covaleski (2019), a era digital, os novos valores, a responsabilidade social e a 

credibilidade que os consumidores colocam sobre a internet faz com que as marcas 

constatem a necessidade de se inserir neste meio, para manter o vínculo com o seu 

consumidor: “A relação entre empresas e consumidores que antes foi pautada por 

uma comunicação analógica, agora tem a oportunidade de construir uma relação 

direta usando as redes sociais como um canal para essa comunicação” (SILVA; 

COVALESKI, 2019, p. 8). 

Foi em junho de 2015 que a Natura começa a utilizar o Instagram, 

desde então a marca se destaca em suas ações na rede social.  
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Desde a sua criação, em 1969, a Natura foi construída voltada para o 

Bem Estar Bem – “que se manifesta nas relações harmoniosas que um indivíduo 

estabelece consigo mesmo, com os outros e com a natureza” (NATURA, 2022, 

online). Compreende-se que a responsabilidade social, em torno da marca, não é 

um assunto recente, desde a sua fundação, a Natura teve um olhar voltado e 

estratégia empresarial este assunto. 

 Após uma análise na rede social da marca, observa-se que desde as 

primeiras publicações feitas no Instagram, a empresa tem a preocupação em 

compartilhar com os consumidores o seu olhar atento ao meio ambiente e à 

sociedade. Observa-se também que que as primeiras publicações não são de 

produtos da marca, mas do meio ambiente ou de pessoas – Imagem 10. 

    Imagem 10 – Primeiras publicações da marca 

          

     Fonte: Instagram, 2022, online. 
 

Com o passar dos anos, observa-se que a Natura passou a publicar os 

seus produtos nos anúncios, diferentes anúncios eram postados, mas na grade do 

Instagram, que são três anúncios por linha, a Natura mantinha uma comunicação 

entre eles, ou seja, eram produtos da mesma linha, as mesmas cores das imagens, 
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o mesmo fundo em diferentes fotos ou fotos que se completavam uma com a outra – 

Imagem 11. Essa estratégia é conhecida de feed organizado. 

 

    Imagem 11 – Instagram Natura com feed organizado 

 

     

     Fonte: Instagram, 2022, online. 
 

O posicionamento da marca, em suas redes sociais, começa a mudar 

em 2017, o feed organizado ainda continua sendo uma preocupação da marca, mas 

neste ano, a empresa começa a humanizar o seu perfil, não são apenas os produtos 

que fazem parte dos anúncios, pessoas reais, funcionários da empresa e 

influenciadores também ganham destaque. A empresa passa a publicar suas 

participações em eventos, campanhas com homossexuais, mulheres com diferentes 

tons de pele e ainda, mulheres mais velhas ganharam o feed da marca – Imagem 

12. 
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   Imagem 12 – Feed organizado e participação em eventos 

 
 

       
 

     Fonte: Instagram, 2022, online. 

 

O feed organizado deixa de ser a prioridade da marca a partir de 2018. 

O meio ambiente, os funcionários da marca, os produtos, influenciadores e a 

responsabilidade social da marca ganham o feed, os anúncios não comunicam mais 

entre si, todos tem o seu espaço no Instagram da marca – Imagem 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

    Imagem 13 – Instagram com feed desconstruído 

 

        
 

     Fonte: Instagram, 2022, online. 
 

A marca Natura cria seus anúncios com foco na responsabilidade 

social desde a sua criação. Constata-se, então, que o posicionamento da marca em 

suas redes sociais, no pós-pandemia, não mudou – Imagem 14.  
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              Imagem 14 – Instagram Natura 2022 

 

 

                                           Fonte: Instagram, 2022, online. 
 

A partir de então, foi estudado o desenvolvimento social em relação à 

marca Natura. 

 

6.2.2 Natura e o desenvolvimento social 

 

A Natura destaca em seu site que em todos os seus produtos utilizam 

apenas ingredientes seguros para a saúde da população e do planeta, de acordo 

com os critérios mais atuais da ciência internacional.  

Desde o ano de 2006, a Natura não faz teste em animais, então para 

garantir a segurança em suas formulas, os testes são feitos em métodos alternativos 

avançados, como a Pele 3D. E, ainda, só adquire insumos e ingredientes de 

fornecedores empenhados na mesma causa. 

A prioridade da marca é o uso de ingredientes naturais, renováveis e 

com origem ética na sociobiodiversidade. 

No ano de 2018, a empresa ganhou a certificação Cruetly Free 

International, que traz o selo The Leaping Bunny, sendo a primeira empresa da 

América Latina a ter este certificado. 
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Com relação ao desenvolvimento sustentável, a Natura investe em 

modelos de desenvolvimento com as comunidades da Amazônia que valoriza o 

manejo da floresta e as práticas agrícolas sustentáveis, com o objetivo de combater 

o desmatamento e garantir a conservação da floresta. Assim, o desenvolvimento 

social da marca está no cuidado e nas oportunidades de renda dos pequenos 

produtores. 

Em 2014, a Natura foi a primeira grande empresa a entrar para o 

movimento B-CORP, “que reúnem empresas de todo o mundo que unem lucro com 

benefícios sócio-ambientais” (NATURA, 2021, online). 

No ano de 2018, a linha Ekos da marca Natura recebeu o selo Union 

for Ethical Biotrade (UEBT), o selo atesta o uso de ingredientes de origem 

sustentável e relação ética com as comunidades fornecedores. 

Com a criação do Programa Carbono Neutro, em 2007, com o foco de 

reduzir a emissões diretas e indiretas, a marca desde então contabiliza o carbono 

em tudo o que faz, desde o impacto da extração de ingredientes, o descarte dos 

produtos, viagens e atividades da fábrica.  

As embalagens dos produtos Natura “unem estética e funcionalidade 

buscando gerar menor impacto ambiental possível (NATURA, 2021, online)”. E para 

conseguir este objetivo, é preciso usar materiais reciclados pós consumo e de 

origem renovável. Ainda, “Buscamos desenvolver soluções que facilitem a 

reciclagem e garantimos os direitos humanos das famílias envolvidas com a coleta 

de lixo que reaproveitamos” (NATURA, 2021, online) ”. 

A Natura está agindo há mais de 20 anos na Amazônia e a marca sabe 

que o destino da floresta depende de todos. Assim “Nossa atuação na 

região contribui para a conservação de 1,8 milhão de hectares, equivalente à 

metade da Holanda” (NATURA, 2021, online). 

 

Temos que trabalhar juntos com as pessoas e os povos que vivem nela, 
com empresas, com a sociedade civil e com os governos, para garantir a 
conservação e o futuro da Amazônia. Um futuro que concilie proteção 
ambiental e desenvolvimento econômico, como a Natura tem demonstrado 
ser possível. É claro que dá para produzir sem desmatar. Mas é preciso ir 
além e buscar também a regeneração de áreas degradadas (NATURA, 
2021, online). 
 

A cadeia de valor é o nome dado ao ciclo de todas as etapas de 

produção de uma empresa e, a Natura tem um olhar voltado para todas as etapas 

https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/natura-contribui-para-conservar-18-milhao-de-hectares-de-floresta-em-pe
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de sua cadeia, com o objetivo de atuar em diferentes frentes para que possa gerar 

impacto positivo na sociedade e no mundo. 

A cadeia de valor da Natura está dividida em cinco etapas (NATURA, 

2021, online): 

 

1. Concepção e desenvolvimento de produto 

2. Fornecimento de matéria-prima 

3. Transformação e produção 

4. Venda por relações 

5. Experiência de marca 

 

A etapa 1 - Concepção e desenvolvimento de produto – a marca 

prioriza o uso de ingredientes vegetais em seus produtos. As embalagens são feitas 

com materiais renováveis e/ou reciclados pós consumo e ainda, faz parte de uma 

rede de inovação aberta e global, incluindo parcerias com organizações 

internacionais. 

A etapa 2 - Fornecimento de matéria-prima – A marca impulsiona a 

geração de negócios sustentáveis na região da Amazônia através do Programa 

Amazônia, que foi criado em 2011. As matérias-primas para a produção dos 

produtos da marca são compradas de 34 comunidades locais, as quais a marca 

incentiva técnicas produtivas que contribuem para a conservação dos hectares, 

assim, reduz o desmatamento, que é um dos principais responsáveis pela emissão 

de gases do efeito estufa no Brasil. 

Na etapa 3 - Transformação e produção –, a Natura tem como objetivo 

gerar impactos positivos em seus colaboradores e aumentar cada vez mais os 

cargos de liderança por mulheres e ainda, incluir profissionais com deficiência. O 

Programa Natura Carbono Neutro é focado na redução e compensação de gases do 

efeito estufa. 

A etapa 4 - Venda por relações – tem como objetivo melhorar a renda 

média e a qualidade de vida do grupo de consultores de beleza Natura. No ano de 

2017, foi criado o Benefício de Educação, uma iniciativa com parcerias em 

instituições de ensino superior, idiomas e, entre outras, que oferecem descontos 

para as consultoras de beleza e seus familiares voltem a estudar. 
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A etapa 5 - Experiência de marca - com o objetivo de gerar um impacto 

positivo aos consumidores Natura e engajar temas relevantes para o bem de toda 

sociedade e defender valores e práticas saudáveis. 

A Natura criou o documento Visão de Sustentabilidade 2050, com 

metas a serem alcançadas dentro de três pilares da marca: Marcas e Produtos, 

Nossa Rede e Gestão e Organização.  

A Natura tem ainda quatro iniciativas, sendo elas Natura Musical, 

Instituto Natura, Movimento Natura e Projetos Sociais. 

A experiência positiva da marca em toda sua cadeia de valor amplia o 

seu comprometimento diante o desenvolvimento social com foco voltado ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

6.2.3 Análise do córpus 

 

A seguir, a análise é ilustrada, com o Anúncio 1 da Natura. 

 

Imagem 15 - Anúncio 1 - Natura 

 

 
 
 
Fonte: Instagram, 2021, online. 
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Quadro 7 – Anúncio 1 - Análise do córpus  

 
Categorias de análise 

(temáticas que tratam da 
sistematização da 
sustentabilidade) 

 

 
Análise de ideologias e 
valores – perspectivas 

bakhtinianas 
 

 
Análise dos planos de 
conteúdo e expressão 

 
 
 
 

 
Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) 

A preocupação que a 
marca tem com seus 
trabalhadores em todas 
as etapas da cadeia 
produtiva e com a 
sociedade. 

Conteúdo: a imagem de 
uma comunitária Natura; 
Expressão: o sorriso da 
personagem. O olhar 
altivo, a pequenez diante 
da grandeza da natureza, 
representada pela 
enormidade da árvore. A 
humanização no 
tratamento da natureza, 
árvores e rios. A natureza 
viva, representada pelas 
cores azul e verde. 

 
 
 
 
 
 
 

Governança 
Corporativa 

A preocupação da 
empresa com a 
preservação da Floresta 
Amazônica, pois todos os 
seres humanos 
dependem dela. No texto 
do anúncio, diz-se sobre 
“A nossa natureza [...]”, 
que traz uma 
ambiguidade – a 
natureza como a Floresta 
Amazônica, por exemplo, 
mas também a natureza 
como a identidade da 
marca. 

Conteúdo: diz-se da 
gestão responsável, 
especificada 
especialmente no 
copywritting, ao tratar da 
composição dos produtos 
e a relação da produção 
com a comunidade. 
Expressão: toda a 
imagem em tons de verde 
escuro, que representa a 
natureza. A aliança 
representada na imagem 
do humano com a 
natureza. Um a serviço do 
outro. 

 
 
 
 
 
 

Ecoeficiência 

A empresa tem um 
retorno com fins 
lucrativos, mas também 
traz benefícios à 
sociedade e o meio 
ambiente. 

Conteúdo: o apelo da 
sustentabilidade, pelas 
vertentes econômica e 
ambiental. A formalização 
do respeito pelo uso do 
selo Bcorp ao lado da logo 
da marca. 
Expressão: o logo vazado 
com o fundo da natureza 
representa que a natureza 
é a maior preocupação da 
empresa. O destaque do 
selo. 
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Análise do Ciclo de 
Vida (ACV) 

No texto do anúncio, 
observa-se, sub-
repticiamente, a ideia do 
planejamento que conduz 
a uma produção 
consciente, planejada e 
responsável. Observa-se 
a questão, 
especialmente, na 
expressão: “[...] 
pensando sempre nas 
pessoas”. 
A legenda apresenta a 
ideia de que comprando 
da marca, o consumidor 
reduz a quantidade de 
plástico. 

Conteúdo: a preocupação 
da empresa com o destino 
do meio ambiente e da 
sociedade. Um ACV de 
amadurecimento. 
Expressão: o uso da 
imagem da planta frutífera 
com a mulher em mesmo 
plano representa a 
preocupação da marca 
com a natureza e a 
sociedade, e está ideia é 
reforçada com a frase que 
vem ao lado da foto. Trata-
se da ideia da 
continuidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emissão Zero (ZERI) 

Os produtos Natura são 
carbono neutro. 

Conteúdo: a prioridade da 
empresa é o meio 
ambiente e comprando os 
produtos da empresa você 
apoia a causa. 
Expressão: a imagem de 
maior destaque do anúncio 
é a Floresta Amazônica e 
o rio que por ela corre, a 
cor verde escura que 
remete à natureza, o selo 
Bcorp e na legenda a 
explicação do que a 
Natura faz para ser 
Carbono Neutro. 

 
 
 
 

Sistema de Gestão 
Certificáveis (SGC) 

A imagem apresenta o 
logotipo do selo Bcorp. 
O enunciado apresenta a 
certificação de Carbono 
Neutro. 

Conteúdo: a empresa 
possui certificados que 
comprovam o seu 
desempenho com o meio 
ambiente. 
Expressão: uso do selo 
Bcorp ao lado da logo da 
marca. 
 

 

 
 

 
 
Produção Mais Limpa 

Na legenda aparece que 
a empresa tem Carbono 
Neutro, retira do meio 
ambiente 925 toneladas 
de plástico por ano e 
conserva 1,8 milhões de 
hectares de florestas em 
pé. 

Conteúdo: o 
comprometimento da 
marca com o meio 
ambiente e a sociedade. A 
natureza intocada. 
Expressão: a frase escrita 
em negrito “pensando no 
mundo e nas pessoas”, a 
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legenda fala que a 
empresa é Carbono 
Neutro e explica qual a 
colaboração da mesma 
para ter esse título. 
 

 
 
 
 

 
Relatórios de 

Sustentabilidade 
Corporativa 

Conclui-se que para a 
empresa ganhar o selo 
Bcorp e a certificação 
Carbono Neutro, ela se 
ocupa com relatórios de 
sustentabilidade 
coorporativa, pois os 
certificados são gerados 
através destes. 

Conteúdo: a presença de 
selos e certificações é a 
confirmação de que a 
empresa tem de que seu 
trabalho é verdadeiro. 
Expressão: o logotipo do 
selo Bcorp, no lado 
superior direto, na cor 
branca, para chamar 
atenção e ter destaque. A 
explicação da empresa 
com relação em ser 
Carbono Neutro. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022.  
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Imagem 16 - Anúncio 2 – Natura 

 

 
 
Fonte: Instagram, 2021, online. 

 

Quadro 8 – Anúncio 2 - Análise do córpus  

 
Categorias de análise 
(temáticas que tratam 
da sistematização da 

sustentabilidade) 
 

 
Análise de ideologias e 
valores – perspectivas 

bakhtinianas 
 

 
Análise dos planos de 
conteúdo e expressão 

 
 
 
 

Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) 

O anúncio apresenta a nova 
parceria da marca, Natura e a 
top model Gisele Bündchen – 
que também é defensora 
ambiental. A presença da 
modelo, que tem uma grande 
influência, é usada para captar 
a atenção do leitor e 
apresentar a preocupação da 
marca com o futuro da  
sociedade. 

Conteúdo: o carinho e 
atenção que a marca 
tem com o meio 
ambiente. 
Expressão: a modelo 
está representando a 
marca e o ato de estar 
abraçando a árvore 
representa o carinho e 
preocupação de ambas 
com o meio ambiente. 

 
 
 
 

Governança 
Corporativa 

A grandeza da árvore com o 
tamanho da modelo é para 
chamar a atenção de que a 
sociedade depende da 
natureza, sendo essa uma 
preocupação da marca Natura. 
O uso da hashtag 
#SomosTodosUmaNaturezaSó 
traz o sentido de que a 

Conteúdo: os seres 
humanos dependem 
mais da natureza do 
que ela, deles.  
Expressão: na imagem 
o que mais chama a 
atenção é a árvore, por 
ser grande toda a 
atenção do leitor vai 
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sociedade depende da 
natureza e a natureza 
depende do cuidado da 
sociedade. 

para ela. A modelo é 
pequena diante a 
árvore, assim, 
representa que os 
seres humanos são 
pequenos diante da 
natureza e eles 
dependem dela.  

 
 
 
 
 
 

Ecoeficiência 

No enunciado “Através da 
Biobeleza, podemos cuidar da 
gente e da floresta ao mesmo 
tempo” reforça o trabalho da 
marca que embora tenha um 
retorno com fins lucrativos, ela 
se preocupa com o meio 
ambiente. 

Conteúdo: a empresa 
valoriza o meio 
ambiente e não apenas 
o lucro que gera 
através da matéria-
prima e que dela 
origina seus produtos. 
Expressão: a legenda 
é uma fala da top 
model que apresenta o 
quanto a atitude dela 
mudou e seus hábitos 
ao ir à Floresta 
Amazônica. 

 
 
 
 
 
 

Análise do Ciclo de 
Vida (ACV) 

Na imagem, pode-se observar 
a presença de uma grande 
árvore e uma floresta ao redor, 
com a ideia de apresentar de 
onde a Natura retira sua 
matéria-prima. A presença da 
modelo representa o abraço 
da marca na natureza e o ato 
de carinho da mesma com a 
árvore demonstra que quem 
usa Natura, cuida da natureza. 
O enunciado reafirma este 
comprometimento entre 
empresa e meio ambiente. 

Conteúdo: a 
importância da 
natureza diante da 
sociedade. 
Expressão: A 
presença de uma 
grande árvore e a 
modelo pequena diante 
dela representa que a 
sociedade depende 
mais da natureza do 
que a natureza da 
sociedade. 

 
 
 
 
 

 
Emissão Zero (ZERI) 

No enunciado, a expressão 
“[...] manter a floresta em pé” e 
o uso da hashtag 
#AmazôniaViva apresenta a 
preocupação da marca com a 
preservação da Floresta 
Amazônica. 

Conteúdo: a 
importância em manter 
a floresta viva e não 
desmatada. 
Expressão: a Natura 
utiliza em seus 
anúncios a expressão 
“Manter a floresta em 
pé”, com o sentido de 
não desmatar a 
floresta. O uso repetido 
de hashtags que 
afirmam o 
comprometimento da 
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empresa com a 
natureza e sociedade 

 
 
 
 

 
Sistema de Gestão 
Certificáveis (SGC) 

No anúncio, não é 
apresentada certificação, mas 
apresenta a propaganda da 
linha Ekos. Os produtos da 
linha Ekos possuem 
certificação UEBT (União para 
o BioComércio Ético), tendo 
três pilares que norteiam: 
comércio justo, conservação 
da biodiversidade brasileira e 
relacionamento de confiança 
com a comunidade.  

O anúncio não 
apresenta suas 
certificações. Sendo um 
anúncio da linha Ekos, 
apenas aqueles que 
acompanham a marca 
ou tem conhecimento 
mais profundo da 
mesma, sabe os 
certificados que Ekos 
tem. 

 
 
 
 
 
 

Produção Mais Limpa 

No enunciado, as expressões 
“[...] a importância de manter a 
floresta em pé”, “Através da 
Biobeleza podemos cuidar da 
gente e da floresta ao mesmo 
tempo”, e o uso da hashtag 
#AmazôniaViva e por ser um 
anúncio da linha Ekos, 
comprova-se o foco da marca 
em reduzir os riscos da 
sociedade e do meio 
ambiente. 

Conteúdo: é possível 
se cuidar e também 
cuidar do meio 
ambiente. 
Expressão: a fala da 
modelo na legenda do 
anúncio trazendo 
credibilidade para a 
marca e o uso de 
hashtags reforça os 
focos da empresa. 

 
 
 
 
 

Relatórios de 
Sustentabilidade 

Corporativa 

O uso da imagem da top 
model Gisele Bündchen 
agrega engajamento entre a 
relação modelo, marca e meio 
ambiente. 

Conteúdo: a modelo 
que tem grande 
influência aprova as 
ações e os produtos da 
marca Natura. 
Expressão: a modelo é 
uma defensora da 
natureza e colocando a 
imagem dela com a 
marca entende que ela 
aprova os produtos e a 
produção da mesma. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 
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Imagem 17 - Anúncio 3 - Natura 

 

 
 

Fonte: Instagram, 2021, online. 

 

Quadro 9 – Anúncio 3 - Análise do córpus  

 
Categorias de análise 

(temáticas que tratam da 
sistematização da 
sustentabilidade) 

 

 
Análise de ideologias e 
valores – perspectivas 

bakhtinianas 
 

 
Análise dos planos de 
conteúdo e expressão 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) 

O enunciado 
apresentado na imagem 
é uma pergunta para os 
seguidores da marca e 
para quem visualiza o 
post. A pergunta expõe a 
preocupação da marca 
com a Amazônia. Na 
legenda, enfatiza-se a 
importância de manter a 
Amazônia viva através da 
frase “A floresta em pé 
[...]” e ainda, os 
benefícios que a floresta 
traz para todo o planeta. 
O anúncio é da linha 
Ekos, a qual tem grande 
cooperação com o meio 
ambiente, em especial a 

Conteúdo: o anúncio quer 
parar o leitor para que ele 
reflita a importância da 
Floresta Amazônica e o 
que a sociedade tem feito 
com ela, por meio de uma 
interpelação direta, ou 
seja, de uma pergunta. 
Expressão: a palavra 
Amazônia em caixa alta é 
o destaque da imagem, de 
modo que o leitor pare e 
leio o restante. A legenda 
começa com a pergunta 
“Já parou para pensar [...]” 
que é o que a imagem 
induz o leitor fazer parar e 
refletir na pergunta que é 
apresentada. O logotipo da 
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Floresta Amazônica, e a 
sociedade que nele 
trabalha e a sociedade 
como um todo que 
depende dela. 

linha Ekos logo após a 
pergunta, para induzir a 
compra dos leitores aos 
produtos desta linha. 

 
 
 
 
 

 
Governança 
Corporativa 

É interessa da marca que 
a Floresta Amazônica 
não seja destruída, pois é 
dela que vem a matéria-
prima de seus produtos. 

Conteúdo: o anúncio que 
mostrar que a empresa se 
preocupa com o futuro da 
Floresta Amazônica. 
Expressão: O logotipo da 
marca Natura com a linha 
Ekos abaixo da pergunta 
que para o leitor. A ideia é 
que o leitor pare para ler e 
refletir, mas também 
guarde na memória que 
toda a ação e 
preocupação com o meio 
ambiente vem da marca 
Natura. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ecoeficiência 

O anúncio trata da 
importância da Floresta 
para as temperaturas do 
planeta e a marca Natura 
cuida para que os 
hectares não sejam 
desmatados.  

Conteúdo: o engajamento 
da empresa com ações 
que ajudam a preservação 
do meio ambiente. 
Expressão: ao final da 
legenda, a Natura convida 
o leitor a conhecer um 
movimento que ela faz 
parte e apresenta o nome 
deste - Movimento Hora do 
Planeta - por meio de 
hashtags, com o objetivo 
de mostrar que ela não 
apenas fala, mas também 
apoia causas em favor ao 
meio ambiente. 

 
 
 
 

 
 

Análise do Ciclo de 
Vida (ACV) 

No anúncio, não há nada 
que apresente a ACV, 
mas por ser da linha 
Ekos, sabe-se – por meio 
das pesquisas no site da 
marca - a qual tem 
grande cooperação com 
o meio ambiente em toda 
sua cadeia produtiva. 

Conteúdo: a linha Ekos 
está veiculada com a 
preocupação da marca em 
relação ao meio ambiente 
e sociedade. Com 
observação desde a 
matéria-prima e os 
profissionais que nela 
trabalham até o produto 
final e o seu descarte. 
Expressão: a imagem é 
composta com por uma 
imagem da Floresta com a 
cor predominante verde. O 
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logotipo da linha Ekos 
ganha destaque na cor 
branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emissão Zero (ZERI) 

No enunciado, a 
expressão “A floresta em 
pé [...]” e o uso das 
hashtags 
#HoraDoPlaneta 
#ConectadoNoPlaneta 
#SomosUmaNaturezaSó 
apresenta a preocupação 
da marca com a 
preservação da Floresta 
Amazônica. 

Conteúdo: o impacto da 
Floresta na vida da 
sociedade. 
Expressão: a legenda 
questiona o leitor sobre a 
importância da Amazônia 
e explica o motivo da 
mesma ser importante 
para a sociedade. A 
pergunta que inicia a 
legenda prende a atenção 
do leitor, para que ele 
continue a leitura. O uso 
de hashtags ajuda para o 
maior número de pessoas 
alcance a publicação. 

 
 
 
 
 

 
Sistema de Gestão 
Certificáveis (SGC) 

No anúncio, não é 
apresentada certificação, 
mas apresenta a 
propaganda da linha 
Ekos. Os produtos da 
linha Ekos possuem 
certificação UEBT (União 
para o BioComércio 
Ético), tendo três pilares 
que norteiam: comércio 
justo, conservação da 
biodiversidade brasileira 
e relacionamento de 
confiança com a 
comunidade. 

O anúncio não apresenta 
suas certificações. Sendo 
um anúncio da linha Ekos, 
apenas aqueles que 
acompanham a marca ou 
têm conhecimento mais 
profundo da mesma, sabe 
os certificados que Ekos 
tem. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Produção Mais Limpa 

No anúncio, a empresa 
impacta o leitor através 
da sequência de 
atividades que a Floresta 
Amazônica ajuda o 
planeta: abriga a maior 
biodiversidade do 
planeta, possui a maior 
bacia hidrográfica de 
água doce do mundo, 
coopera para o controle 
dos gases estufas e 
muito mais. 

Conteúdo: o anúncio quer 
impactar o leitor com 
algumas das atividades 
que a Floresta tem 
importância para a 
sociedade. 
Expressão: a imagem do 
anúncio apresenta uma 
pergunta, para que o leitor 
reflita, em seguida o leitor 
vai ler a legenda, para 
tentar compreender a ideia 
da marca, a legenda 
também inicia como uma 
pergunta e assim o leitor 
faz a leitura completa do 
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texto para encontrar as 
respostas das perguntas. 

 
Relatórios de 

Sustentabilidade 
Corporativa 

 

Podem ser encontrados 
no site da marca, mas no 
anúncio não foram 
apresentados. 

Podem ser encontrados no 
site da marca, mas no 
anúncio não foram 
apresentados. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 
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7 PROPOSIÇÕES 

 

O problema inicial deste trabalho é entender: que discurso publicitário 

pode ser identificado nas marcas Ahimsa e Natura que veiculam a sustentabilidade e 

que podem gerar mudanças para cadeias produtivas de outras marcas e produtos, 

para divulgar o desenvolvimento sustentável? 

Após as análises dos anúncios selecionados das marcas escolhidas, 

Ahimsa e Natura, compreende-se que existem estratégias que outras organizações 

podem seguir, para iniciar as mudanças em suas cadeias produtivas, de modo que o 

desenvolvimento sustentável passe a fazer parte da organização. 

A partir de então, são apresentados os pilares que as empresas que 

buscam se tornar sustentáveis podem seguir, para atingir este objetivo.  

Como vimos nesta pesquisa, o homem, a partir do século XIX, tem uma 

enorme necessidade em trabalhar para gerar lucro. Diante todas as catástrofes 

ambientais e de meios que antes eram considerados inesgotáveis, atualmente são 

observados que podem ter um fim. A partir do século XX, o homem está mudando 

as suas atitudes e pensamentos. Sendo assim, a sociedade, o governo e as 

organizações passam a ter um olhar mais atento ao meio ambiente e o que vai ser 

dele se a sociedade continuar agindo descomprometidamente.  

Uma organização que tem como objetivo tornar-se sustentável, precisa 

refletir em ações, em que toda a sociedade e o planeta sejam beneficiados, sendo 

este o primeiro pilar. A ONU (2022) desenvolveu os 5P´s – pessoas, planeta, 

prosperidade, paz e parceria – como pilares que uma empresa precisa seguir, para 

ser sustentável. Não é suficiente ajudar os seres humanos e esquecer do meio 

ambiente, assim como, não é suficiente ajudar o meio ambiente e esquecer das 

necessidades dos seres humanos. 

Os consumidores do século XXI estão mais exigentes quanto aos 

produtos que compram, o momento atual e as tendências estão em transformação e 

uma das estratégias de comunicação das marcas é a exploração da temática das 

cadeias produtivas. As buscas dos consumidores são por produtos de qualidade e 

que satisfazem suas necessidades, sem que comprometam as gerações futuras. 

Além disso, os consumidores se identificam com os valores, as emoções e as 

experiências que são agregados em um produto, gerando assim, consumidores fiéis.  
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As cadeias produtivas ou sistemas de produção são o segundo pilar, 

para as organizações que almejam a transformação. Embora o conceito de cadeia 

produtiva seja amplo e varia com a visão de diferentes autores – como já foi 

apresentado nesta pesquisa – resume-se que a cadeia produtiva constitui todo o 

processo de uma empresa, do momento da extração da matéria-prima até o produto 

final (MONFORT 1983 apud SELMANI,1992). A cadeia produtiva engloba: obtenção 

de matéria-prima; etapas de produção, incluindo os processos técnicos e 

tecnológicos; distribuição da produção; e, articulação com o mercado. E, ainda, é 

preciso acrescentar a relação do homem dentro da organização em que trabalha, 

pois, a relação de trabalho do homem também faz parte do desenvolvimento 

sustentável. 

A nova era criada pela exigência dos consumidores faz com que as 

organizações encontrem formas de produção conscientes – lucro e ações que não 

agridem o meio ambiente – pois, os fatores socioambientais precisam ser analisados 

com maior responsabilidade. Assim, quanto à cadeia produtiva, deve-se pensar nos 

recursos materiais, mas também nos recursos humanos.  

O terceiro pilar e o de maior importância para esta pesquisa foi criado a 

partir de Jappur et al (2007), o autor apresenta a ideia de que, para o conceito de 

sustentabilidade corporativa, deve haver um equilíbrio entre três dimensões: 

econômica, ambiental e social. 

As análises feitas nesta pesquisa foram criadas com base nos 

conceitos de Jappur et al (2007), o qual elaborou alguns métodos que as 

organizações podem seguir para se tornarem sustentáveis. Os métodos na 

perspectiva de Jappur et al (2007, p. 4-6) são: 

 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), Governança Corporativa, 
Ecoeficiência, Análise do Ciclo de Vida (ACV), Emissão Zero (ZERI), 
Sistemas de Gestão Certificáveis (SGC), Produção Mais Limpa, Relatórios 
de Sustentabilidade Corporativa – Global Reporting Initiative (GRI). 

 

Estes foram os métodos utilizados para a leitura das comunicações 

publicitárias veiculadas pelas marcas Ahmisa e Natura, em perspectiva bakhtinianas 

– análise de ideologia e valores – e greimasiana – plano de conteúdo e plano de 

expressão. 
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Após as análises das comunicações, foram referenciados outros 

argumentos que as organizações podem recorrer para garantir a sustentabilidade, 

tendo em vista os fatores de sucesso nas marcas Ahimsa e Natura. 

A preocupação das marcas com todos os envolvidos na cadeia 

produtiva, ou seja, a responsabilidade social corporativa, já mencionada por Jappur 

et al (2007), é um fator trabalhado e divulgado nas marcas Ahimsa e Natura. 

Observou-se que as marcas evidenciam, em seus anúncios publicitários, a 

preocupação com sua equipe de funcionários e ainda compartilham fotos dos 

mesmos em seus anúncios, mostrando, aos consumidores, a preocupação e carinho 

com aqueles que trabalham na empresa. 

O Sistema de Gestão Certificáveis agrega à marca notoriedade e 

confiança por parte de seus consumidores, em especial a marca Natura que em 

suas comunicações publicitárias evidenciam, na imagem ou na legenda dos 

anúncios, quais os certificados a empresa têm, agregando assim, confiança por 

parte dos consumidores.  

Para que uma empresa ganhe certificados ou selos são necessários 

Relatórios de Sustentabilidade Coorporativa. A Ahimsa e a Natura não divulgam 

seus relatórios nos anúncios publicitários, mas os relatórios são de fácil acesso nos 

sites das marcas. Entretanto, certificações são argumentos de excelência para a 

comunicação publicitária, pois associam os valores de confiança e credibilidade à 

marca.  

A partir das análises dos anúncios publicitários, conclui-se que o pilar 

mais importante e que é divulgado tanto pela Ahimsa, quanto pela Natura é a 

humanização da marca. Os consumidores se identificam com as marcas e tem a 

preferência por anúncios reais, conhecidos como humanização. 

Após as análises dos anúncios selecionados neste estudo, observa-se 

que muito mais do que apresentar o produto ou a sua embalagem, é fundamental 

colocar pessoas menos comum ou famosas, usando os produtos, para que os 

consumidores tenham uma ideia próxima de como será a sua experiência com o 

produto. 

Neste capítulo, foram apresentados os pilares do desenvolvimento 

sustentável que as empresas devem seguir e também é respondido o problema da 

pesquisa, no sentido de oferecer, aos atores sociais, argumentos para repensar nas 

formas de divulgação publicitária que acolhem as questões da sustentabilidade. 



105 
 

É importante que as organizações cuidem do meio ambiente, para um 

resultado a longo prazo. As organizações que pensam, a longo prazo, ao que 

parece, estão preservando o meio ambiente, para obterem sua matéria-prima 

durante muitos anos, seus colaboradores satisfeitos e a demanda do consumidor 

atendida. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A autora desta pesquisa vem estudando desde 2015 a comunicação de 

marcas de moda e beleza e o comportamento do consumidor presente nestes 

segmentos. Em 2019, deparou-se em suas redes sociais com um anúncio da marca 

Natura, que chamou a sua atenção. A partir deste momento, a autora começou a 

analisar outros anúncios da marca e identificou uma similaridade entre eles: os 

anúncios não apresentavam seus produtos e sim, o meio ambiente e os valores da 

marca. 

Após esta nova perspectiva, a autora resolveu fazer uma breve análise 

nos anúncios da marca Ahimsa. Marca que estudou ao final da graduação para fazer 

o TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - e se deparou com uma comunicação 

voltada ao meio ambiente e a ideia do veganismo e ainda, considerou para a 

escolha da marca a questão dos cenários regional e local. 

A partir das análises feitas nas comunicações das marcas Ahimsa e 

Natura e a linha de pesquisa do Programa, Desenvolvimento Social e Políticas 

Públicas, a presente pesquisa compreende como as marcas divulgam a ideia de 

sustentabilidade, através da comunicação de produtos de qualidade e de uma 

produção que vai muito além do lucro. 

A marca Ahimsa representa nesta pesquisa o Desenvolvimento Social 

e Políticas Públicas voltada para a regionalidade – Franca e região – já a marca 

Natura, representa o Desenvolvimento Social e Políticas Públicas voltada para a 

nacionalidade, pois a empresa empreende em todo território nacional. 

Logo após o início desta pesquisa, em 2019, dois acontecimentos de 

impactos mundiais aconteceram. O primeiro foi a pandemia da Covid-19 e o 

segundo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois acontecimentos já foram 

explicados nesta pesquisa. Estes acontecimentos prejudicam a busca da sociedade, 

organizações e governos em relação ao andamento para atingirem as metas e os 

objetivos dos ODS. 

O final do século XX e o início do século XXI é marcado por “danos 

causados ao planeta como: o efeito estufa, destruição da camada protetora de 

ozônio, devastação de florestas, poluição das águas, entre outros” (PEREIRA, 

2006, p. 8). Estes danos vêm preocupando a sociedade de modo que os 

consumidores estão agindo diferente diante ao mercado. O comportamento dos 
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consumidores está em mudança, sendo por isso “[...] cada vez mais os 

consumidores dão valor a eficiência ambiental da empresa” (PEREIRA, 2006, p. 

8). 

Os consumidores do século XXI estão em busca de qualidade. Não 

basta o produto ter um bom preço, eles querem saber mais do que isso e é 

através deste interesse que esta pesquisa foi desenvolvida. As empresas Ahimsa 

e Natura, que estão em fase de amadurecimento e maturidade, respectivamente, 

em termos de desenvolvimento sustentável, foram selecionadas para ser 

analisadas e através delas outras empresas podem copiar o processo, para se 

enquadrarem na nova perspectiva do mercado.  

Para tanto, foi necessário compreender alguns termos e ampliar o 

conhecimento em algumas áreas para depois ser elaborada a pesquisa. 

Tendo em vista o mundo atual, foram apresentados os conceitos de 

crescimento econômico e desenvolvimento, embora tenham conceitos diferentes, 

os dois se desenvolvem juntos, uma vez que o crescimento de um país está 

ligado ao seu desenvolvimento. O crescimento está ligado ao aumento nos 

números dos indicadores econômicos e financeiros, enquanto o desenvolvimento 

está ligado ao financeiro e no progresso da qualidade de vida da sociedade -  

saúde, educação, trabalho, meio ambiente, entre outros. 

Constatou-se a diferença entre crescimento e desenvolvimento 

econômico. O desenvolvimento sustentável foi compreendido através dos seus três 

pilares bases que são, o econômico, o social e o ambiental. Para que dentro de um 

país ou sociedade ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário que os três 

pilares estejam em pleno desenvolvimento e integração. O econômico tem o foco 

voltado a “quantidade”, como por exemplo o nível de renda de uma população. O 

social está ligado à qualidade de vida de uma sociedade e, o ambiental está 

relacionado aos cuidados que a sociedade tem em relação ao meio ambiente e é 

dentro deste pilar que muitas empresas têm voltado o seu foco, de modo que afete 

cada vez menos o ecossistema. 

Compreendeu-se que o meio ambiente é um fator indispensável à 

sociedade, sendo este o ponto de maior importância desta pesquisa. Observa-se 

que os recursos naturais estão se esgotando, as matérias-primas estão ficando 

escassas e, por isso, a sociedade vem repensando a forma como trata a 

natureza. O meio ambiente se tornou tema de debate mundial. 
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O desenvolvimento sustentável corporativo age em todas as etapas da 

cadeia produtiva, nos processos e na manufatura, para distribuir ao consumidor as 

demandas trazidas pela sociedade contemporânea. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criado pela ONU, 

engloba a sociedade e a natureza. O 12º ODS “consumo e produção 

responsáveis” foi o Objetivo base para a elaboração desta pesquisa e as 

preposições que foram apresentadas neste trabalho são planos que irão trabalhar 

para atingir o 12º ODS. 

A presente pesquisa elaborada entre 2019 e 2022 tem como análise 

de estudo as campanhas veiculadas nas redes sociais – Facebook e Instagram. 

As redes sociais têm um forte impacto nos consumidores atuais. A interação entre 

a marca e o consumidor ficou mais próxima e rápida, trazendo assim benefícios, 

mas também danos que muitas vezes podem ser irreversíveis.  

Os consumidores utilizam as redes sociais para elogiar, compartilhar 

com outros consumidores as experiências pessoais com os produtos e, se o 

consumidor não teve uma experiência agradável, ele também compartilha em 

suas redes sociais, o que pode ser irreversível para a marca. Tem como 

relevância para esta pesquisa os anúncios publicitários das marcas Ahimsa e 

Natura. 

Para chegar nas análises das comunicações da Ahimsa e Natura, foi 

preciso entender mais sobre cada uma delas, desde criação até os dias atuais. 

Ganhou um papel de destaque neste trabalho o histórico das marcas com o 

desenvolvimento sustentável e como cada uma lida com o conceito de 

sustentabilidade em sua cadeia produtiva. 

As análises dos seis anúncios publicitários selecionados neste 

trabalho foram elaboradas com base em três perspectivas que ajudaram a 

concluir esta pesquisa. A primeira foi elaborada de acordo com Jappur et al 

(2007), o qual elaborou oito etapas para serem seguidas por empresas que querem 

se tornar sustentáveis. A segunda perspectiva usada para análise foi bakhtinianas, 

com base nos estudos de Bakhtin (2002) sobre ideologia e valores, voltando para 

esta pesquisa as ideologias e valores das marcas aqui estudadas. A terceira 

perspectiva foi greimasiana, aqui analisou-se o plano de conteúdo e plano de 

expressão de cada anúncio publicitário. 
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A partir do problema inicial desta pesquisa: que discurso publicitário 

pode ser identificado nas marcas Ahimsa e Natura que veiculam a sustentabilidade e 

que podem gerar mudanças para cadeias produtivas de outras marcas e produtos, 

para divulgar o desenvolvimento sustentável? 

Pode-se considerar, que não existe um único modelo de cadeia 

produtiva que englobe todos os setores das empresas, mas métodos que podem ser 

introduzidos, tanto em novas empresa, quanto nas já existentes, podendo estas se 

espelhar nas empresas de sucesso a tendência da percepção a esta nova exigência 

dos consumidores. 

Os valores agregados à empresa, em especial aqueles voltados ao 

meio ambiente, é de grande relevância para o consumidor. Observou-se que em 

todos anúncios publicitários aqui analisados têm como foco principal o meio 

ambiente. A preocupação da marca com a natureza foi apresentada tanto nas 

imagens, quanto nas legendas. 

Conclui-se, então, que para atender as demandas do comportamento 

dos consumidores do século XXI é preciso que a empresa tenha como objetivo o 

desenvolvimento sustentável – econômico, social e ambiental – em toda a sua 

cadeia de produção, da extração da matéria-prima à maneira como o cliente poderá 

descartar o produto após o uso e ainda, como os trabalhadores são vistos dentro da 

empresa em que trabalha. 

Nesse sentido, o presente estudo apresenta uma seção “proposições”, 

que traz respostas para a pergunta da investigação, de forma a apontar caminhos 

para outras marcas que pretendem atender, com excelência, os consumidores dos 

novos tempos, especialmente, aqueles exigentes em questões de sustentabilidade. 
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