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RESUMO 

 

No ano de 2019, surgiu uma pandemia na China que assolou o mundo 

inteiro, conhecida como COVID-19. A fim de conter a proliferação viral responsável 

por essa pandemia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou as medidas 

de lockdown e isolamento social. Através deste decreto, as empresas tiveram que 

fechar suas portas momentaneamente, podendo funcionar neste período, somente 

os serviços essenciais. Porém, diante desta situação, muitos empresários se viram 

obrigados a tomar alguma atitude, ou teriam que fechar definitivamente seus 

negócios. Diante dos hábitos adotados, vale ressaltar, que a utilização do comércio 

eletrônico foi uma estratégia extremamente importante no auxílio para a 

sobrevivência dessas empresas diante deste período de conjunturas econômicas tão 

adversas. Este trabalho apresenta a seguinte problemática: Como o comércio 

eletrônico pode auxiliar na sobrevivência das empresas do setor de vestuário, a 

partir da solução de dificuldades relacionadas à crise econômica e comportamental 

advindas da Pandemia COVID-19, contribuindo assim para o desenvolvimento 

regional da economia na cidade de Franca-SP? A pesquisa teve como objetivo geral 

descrever os aspectos relacionados ao comércio eletrônico e a sobrevivência das 

empresas de vestuário durante o período da pandemia COVID-19. O método 

utilizado no presente estudo foi exploratório-descritivo, por meio de abordagem 

qualitativa, realizada por pesquisa bibliográfica e estudo de caso comparativo em 

empresas do setor de vestuário localizadas na cidade de Franca-SP. Tendo em vista 

os resultados obtidos com a pesquisa, pode-se dizer que os objetivos, geral e 

específicos, do estudo foram alcançados, de forma que foi apontada a importância 

do e-commerce como estratégia de sobrevivência empresarial diante da crise 

econômica advinda da pandemia COVID 19. 

 

Palavras-Chave: E-Commerce, COVID-19, Crise Econômica, Desenvolvimento 

Regional. 

  



 
 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In the year 2019, a pandemic emerged in China that ravaged the entire 

world, known as COVID-19. In order to contain the viral proliferation responsible for 

this pandemic, the World Health Organization (WHO) decreed lockdown and social 

isolation measures. Through this decree, companies had to close their doors 

momentarily, being able to operate during this period, only essential services. 

However, faced with this situation, many businessmen were forced to take some 

action, or they would have to permanently close their businesses. Given the habits 

adopted, it is worth mentioning that the use of electronic commerce was an extremely 

important strategy in helping these companies survive in this period of such adverse 

economic conditions. This work presents the following problem: How e-commerce 

can help in the survival of companies in the clothing sector, from the solution of 

difficulties related to the economic and behavioral crisis arising from the COVID-19 

Pandemic, thus contributing to the regional development of the economy in city of 

Franca-SP? The general objective of the research was to describe aspects related to 

e-commerce and the survival of clothing companies during the period of the COVID-

19 pandemic. The method used in the present study was exploratory-descriptive, 

through a qualitative approach, carried out by bibliographical research and 

comparative case study in companies in the clothing sector located in the city of 

Franca-SP. In view of the results obtained from the research, it can be said that the 

general and specific objectives of the study were achieved, so that the importance of 

e-commerce as a business survival strategy in the face of the economic crisis 

resulting from the COVID 19 pandemic was pointed out.  

 

Keywords: E-Commerce, COVID-19, Economic Crisis, Regional Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, surgiu o primeiro caso da síndrome respiratória 

aguda grave (SARS-CoV-2) denominada COVID-19 (MOREIRA e PINHEIRO, 2020). 

Trata-se de uma doença advinda do Coronavírus, da síndrome respiratória aguda 

grave 2 (SARS-CoV-2), seu primeiro caso ocorreu em 31 de dezembro de 2019, na 

província de Wuhan na China (PERDIGÃO, 2021). 

Logo após, diversos países, inclusive o Brasil, tiveram casos 

confirmados da doença. Em função da rapidez de propagação do vírus, em 11 de 

março de 2020, a OMS declarou uma pandemia (MOREIRA e PINHEIRO, 2020). 

Deste modo, com a falta de vacinas ou até mesmo terapias 

farmacológicas adequadas para controle do surto pandêmico da COVID-19, foram 

utilizadas algumas medidas tradicionais de saúde pública. 

Dentre essas práticas, estão a quarentena, o isolamento e a contenção 

social, ambas com o intuito de impedir a propagação da doença, interrompendo a 

transmissão viral (WILDER SMITH e FREEDMAN, 2020). 

Apesar de o diagnostico rápido e o isolamento social serem 

imprescindíveis para controlar a pandemia, o mundo se deparou e permanece 

enfrentando o problema do desequilíbrio econômico. A crise econômica refere-se a 

todos os percalços econômicos advindos da mudança comportamental, medo do 

colapso de saúde e em razão disso, o declínio do comércio. 

A pandemia COVID-19 pegou as empresas e as famílias de surpresa. 

De uma hora para a outra, muito do trabalho que antes era feito de modo presencial 

passou a ser feito remotamente, deixando muitas empresas em uma situação de 

extrema fragilidade, algumas destas organizações até entraram em colapso em 

função das pressões e adversidades inesperadas que atravessaram. Entretanto, em 

meio ao caos e devastação econômica, cresceu uma onda de inovação e 

adaptabilidade das empresas de diversos setores (PERDIGÃO, 2021). 

Diante do caos econômico instaurado desde o início da pandemia, 

muitos empresários adotaram o e-commerce (nome inglês para comércio eletrônico) 

a fim de sobreviver à crise, e claramente, esta estratégia vem auxiliando a economia 

a enfrentar conjunturas tão adversas recorrentes da COVID-19. 
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O comércio eletrônico tem sido uma opção utilizada pelas empresas, e 

igualmente, vem ganhando espaço no dia a dia dos consumidores em função de 

todas as facilidades que oferece. A importância do comércio eletrônico e o 

crescimento da utilização desta ferramenta no atual momento da pandemia COVID-

19 ocorrem, pois, com a adoção de isolamento social e restrições ao acesso de lojas 

físicas, a saída foi a utilização em massa do comércio eletrônico e deste modo 

muitas empresas adotaram esta forma de comércio para não fecharem suas portas 

(ZANI, 2020; VILELA, 2021). 

Neste momento pandêmico que o mundo inteiro vem enfrentando, este 

tipo de negócio tornou-se ainda mais rentável, não só pelas facilidades que oferece, 

mas também, em função do período de isolamento, os clientes podem consumir os 

produtos almejados sem precisar sair de suas casas e a partir disto, as empresas 

enxergaram este tipo de comércio como uma forma para sobreviver diante da crise. 

O interesse pela elaboração do estudo surgiu pela observação de fatos 

que apontam grande mudança no contexto organizacional e econômico das 

empresas de Franca-SP durante o período pandêmico da COVID-19. 

Diante do que foi apresentado, este trabalho expõe a seguinte 

problemática: Como o comércio eletrônico pode auxiliar na sobrevivência das 

empresas do setor de vestuário, a partir da solução de dificuldades relacionadas à 

crise econômica e comportamental advindas da Pandemia COVID 19, contribuindo 

assim para o desenvolvimento regional da economia na cidade de Franca-SP? 

Como hipótese, é possível supor que o comércio eletrônico é 

extremamente importante para contribuir com o desenvolvimento regional 

principalmente no que tange ao setor econômico durante o período da pandemia 

COVID-19, pois, mesmo com as medidas restritivas e o fechamento das lojas físicas, 

supõe-se que a maioria das empresas que aderiram ao comércio eletrônico tiveram 

a capacidade de sobreviver diante da crise econômica causada pela pandemia 

COVID-19, principalmente pois no auge pandêmico era o único tipo de comercio 

permitido além dos serviços essenciais. 

A fim de confirmar a hipótese mencionada, o estudo tem como objetivo 

geral descrever os aspectos relacionados ao comércio eletrônico e a sobrevivência 

das empresas de vestuário durante o período da pandemia COVID 19. Tal objetivo 

tem como propósito a realização de um estudo de caso comparativo em empresas 

do setor de vestuário localizadas na cidade de Franca-SP.  
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O setor de varejo de vestuário foi escolhido por representar significativa 

importância em função da crescente fatia de mercado que o ramo de moda vem 

conquistando, principalmente no que tange o comercio eletrônico. 

Os objetivos específicos do presente trabalho que se portam como 

metas na execução do objetivo geral são:  

1. Apresentar as estratégias de utilização do Comércio Eletrônico, 

Formal e Informal, antes, durante e após a Pandemia COVID-19, e identificar a 

opinião com relação à importância das respectivas estratégias para a sobrevivência 

das empresas; 

2. Descrever as estratégias e os benefícios do Comércio Eletrônico 

para as empresas de vestuário na Pandemia COVID-19, com a apresentação das 

vantagens e as desvantagens advindas da utilização dos diversos tipos de Comércio 

Eletrônico; 

3. Expor os aspectos de mudanças organizacionais e comportamentais 

advindos da Pandemia COVID-19 e o uso do Comércio Eletrônico no setor de 

vestuário. 

Neste quadro o estudo é muito importante, de modo que apresenta 

diversas questões que abordam problemas enfrentados por todo o mundo advindos 

da pandemia COVID-19, e o comércio eletrônico como fator auxiliador para a 

sobrevivência das empresas durante este período de conjunturas econômicas tão 

instáveis. 

A pesquisa iniciou-se através de um estudo bibliográfico sobre os 

assuntos abordados. Os assuntos estudados nesta revisão teórica foram: 

desenvolvimento e desenvolvimento regional (conceitos de desenvolvimento e 

desenvolvimento regional; objetivos de desenvolvimento sustentável; inovação e o 

desenvolvimento regional); comércio eletrônico e desenvolvimento (conceito de 

comércio eletrônico; evolução do comércio eletrônico); a pandemia de SARS-COV-2 

COVID-19 (a utilização das medidas não farmacêuticas no controle da COVID-19; a 

crise tripla como reflexo da COVID-19 e o impacto da crise comportamental) e por 

fim, a pandemia COVID-19 e o comercio eletrônico. 

A fim de comprovar a importância do e-commerce e contextualizar as 

facilidades e dificuldades enfrentadas pelas empresas no que se refere a adoção do 

comércio eletrônico principalmente durante a pandemia, será feito um estudo de 



22 
 

caso comparativo entre quatro empresas situadas na cidade de Franca-SP. A 

análise deste estudo de caso será primeiramente realizada individualmente, com a 

descrição de cada empresa e suas ações no Comércio Eletrônico, e posteriormente 

será feito o estudo de caso comparativo entre as quatro empresas, e por fim, serão 

apontadas algumas sugestões de ações, no intuito de que as demais empresas 

possam ter essas ações como parâmetros futuros. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

Os assuntos tratados nesta revisão teórica englobam conceitos de: 

desenvolvimento, desenvolvimento regional, desenvolvimento sustentável, inovação, 

comércio eletrônico, e por fim, pandemia de SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Conceitualmente, o termo desenvolvimento apresenta várias 

abordagens e interpretações. Sabe-se que o desenvolvimento sempre foi um dos 

objetivos mais desejados pela sociedade em diversas escalas. Porém, o conceito de 

desenvolvimento em si se trata de algo que de certa forma resulta em certa 

complexidade, visto que, promove mudanças, e muitas vezes acarreta a retirada da 

sociedade de sua zona de conforto. 

Quando se fala em desenvolvimento, vale ressaltar a importância do 

desenvolvimento regional, sustentável e econômico. Este capítulo aborda os 

conceitos de desenvolvimento, desenvolvimento regional, e desenvolvimento 

sustentável. Com isso, pretende-se mostrar a importância da inovação para o 

desenvolvimento regional. 

O desenvolvimento é uma das metas almejadas pela sociedade atual 

em variadas escalas e esferas, e apresenta diversas abordagens, interpretações e 

até mesmo implicações. Porém, um dos paradigmas extintos diante deste tema foi a 

sua diferença e separação do viés único do crescimento econômico (BRULE et al. 

2018). 

Em variados períodos do século XX, a ideia de desenvolvimento 

abrangeu várias nomenclaturas para atender suas diversidades e englobar uma 

concepção ligada a diferentes escolas do pensamento e das ciências (LIMA, 2020). 

 

Para Santos et al. (2012, p. 58): 

 

O conceito de desenvolvimento nunca será nem poderá ser definido de 

maneira a agradar a todos, haja vista que se trata de um construto social 

com forte conteúdo ideológico e político, cujos valores e crenças são 

relativos a um determinado tempo e lugar. 
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Segundo Schumpeter (1982, p 47): 

 

O desenvolvimento é um fenômeno distinto, completamente estranho ao 

que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência para o equilíbrio. 

É uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, e uma 

perturbação do equilíbrio que altera e desloca para sempre o estado de 

equilíbrio previamente existente. 

 

O desenvolvimento não nasce equilibradamente, ele provoca tensões, 

quebra paradigmas e constrói novas estruturas, aumentando contradições, que se 

relacionam com as antigas estruturas até a substituição dela (FIJALKOW, 2002). 

Para Moreira (2009) o desenvolvimento é um tema com viés 

multidimensional, que apresenta uma certa complexidade e que desconhece uma 

definição inequívoca e completamente esclarecedora. 

 

Sen (2000, p. 28-29) afirma que: 

 

Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da 

acumulação de riqueza e do crescimento do PNB (Produto Nacional Bruto) 

e de outras variáveis relacionadas a renda. Sem desconsiderar a 

importância do crescimento econômico, precisamos enxergar muito além 

dele. O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora 

de vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Ele permite que 

sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, 

interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo. 

 

O desenvolvimento consiste em uma mudança social e mental. Essa 

mudança elucida o processo que conduz ao crescimento econômico e a melhoria 

nas condições de vida das regiões (PERROUX, 1979). 

O desenvolvimento local é caracterizado por mudanças que ocorrem 

por meio de um processo endógeno que acarreta ao dinamismo da economia e na 

melhora da cooperação entre empresários do mesmo setor, desta forma, também 

ocorre a melhoria da qualidade de vida da população em pequenas unidades 

territoriais e agrupamentos humanos (SILVA, 2016). 

Para Lima (2020) o desenvolvimento regional pode ser visto como um 

processo que explica como regiões atrasadas progridem e são vistas como regiões 

avançadas. 
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De acordo com Theis (2020), o desenvolvimento regional trata-se do 

desenvolvimento de uma região específica. 

O processo de desenvolvimento regional é circular e cumulativo. Deste 

modo, a pobreza gera mais pobreza, a menos que através de políticas públicas 

possa quebrar este círculo vicioso (LIMA, 2020). 

O desenvolvimento de uma região depende da própria conduta com os 

atores deste desenvolvimento, suas instituições, procedimentos, cultura, entre outros 

aspectos. Esse desenvolvimento pode ocorrer de modo inteligente ou estruturado 

desde que aconteça por meio de um projeto de coletividade ou um projeto político 

regional (SILVA, 2016). 

O fenômeno regional que resulta no desenvolvimento regional requer 

uma visão multi e interdisciplinar (LIMA, 2020). A questão regional brasileira 

ultrapassa os aspectos de regional e urbano, ou seja, é preciso levar em conta as 

desigualdades: renda, estrutura produtiva, padrão da divisão do trabalho, entre 

outros (ALMEIDA et al. 2014). 

De acordo com Siqueira e Siffert Filho (2001), a criação de estratégias 

de desenvolvimento regional para o Brasil engloba uma nova concepção de 

regionalização do país, desta forma, é preciso levar em consideração uma nova 

divisão territorial brasileira em mesorregiões e microrregiões, além disso e não 

menos importante, deve-se levar em questão a situação de subespaços regionais 

vistos como desenvolvidos, mas que na realidade estão em estado de estagnação 

apresentando baixo nível de rendimento. 

Antes de tudo os desafios do desenvolvimento precisam passar pelo 

entendimento do que ele venha a ser considerado. O tempo e o espaço constituem 

as verdadeiras necessidades de uma sociedade. O que antes era primordial, 

amanhã pode não ser mais (BRULE et al. 2018). 

Para Lima (2020), enquanto algumas regiões ficam mais ricas, outras 

ficam mais pobres. Por isso, percebeu-se nos últimos anos que não se pode 

construir o processo de desenvolvimento sem o elemento territorial. Desenvolver 

requer o desenvolvimento humano e a valorização das forças vivas do território. 

Essas forças vivas são as que promovem o poder e definem os rumos do processo 

de desenvolvimento. Segundo o autor, a teoria do desenvolvimento regional tem o 
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intuito de conhecer o papel do espaço da política pública e dos territórios com 

relação ao progresso da qualidade de vida e o avanço econômico das regiões. 

O papel de território/espaço é fundamental a qualquer um dos 

conceitos de desenvolvimento (BRULE et al. 2018). O território é visto como uma 

construção social conflituosa, uma produção coletiva, dinâmica, multidimensional e 

com trajetória histórica em aberto (BRANDAO, 2001). 

Para Lima (2020) a busca para entender o fenômeno regional do 

desenvolvimento vem da época das teorias do desenvolvimento regional que 

existem desde 1960 em consonância com as teorias da localização. Essas teorias 

apontam os motivos pelos quais alguns lugares eram mais atrativos que outros, e 

especialmente como o espaço se organizava com suas atividades produtivas e 

aéreas de mercado.  

De acordo com Brule et al. (2018) os territórios são advindos dos 

processos de especialização da sociedade, e onde se concretizam os determinantes 

históricos. 

Sendo o brasil um país de fronteiras que se deslocam no próprio 

território, o conceito de região torna-se dinâmico (FURTADO, 1999).  

As políticas de desenvolvimento precisam agir diante da área 

socioprodutiva, analisando o conjunto territorial de forma sistêmica, a fim de diminuir 

as disparidades interescalares e extinguindo o buraco crescente que existe entre os 

territórios. Com relação aos municípios, as estratégias utilizadas são bem 

especificas, já seus problemas (segregação, desemprego, desigualdades e outros 

tipos de pobreza) não derivam apenas do local, mas sim de um contexto mais amplo 

(BRULE et al. 2018). 

Segundo Furtado (2012) as políticas regionais de desenvolvimento 

presumem um entendimento dos objetivos nacionais de desenvolvimento. 

As transformações no modo de vida e a evolução das comunidades no 

contexto regional aparecem como um obstáculo as novas abordagens de 

desenvolvimento, que congreguem uma série de fatores, elementos e 

particularidades de cada região. No progresso da evolução da economia espacial e 

da geografia humana, por meio das teorias do desenvolvimento econômico, adveio a 

concepção da ciência regional, como área das ciências voltada a explicar o 

fenômeno do desenvolvimento das regiões (LIMA, 2020). 
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Segundo Scott (2003) o desenvolvimento regional no contexto 

processual tem causalidade bi diretiva. Em outras palavras, o fortalecimento da 

aglomeração contribui para o desenvolvimento econômico da região, isso estimula o 

crescimento da aglomeração de forma circular e cumulativa. 

Atualmente, com as facilidades de locomoção e transmissão rápida de 

informação e condições bem mais fáceis de acesso a bens e serviços, resultou-se 

na produção de novos modelos teóricos e metodológicos que facilitam no progresso 

da compreensão sobre o desenvolvimento regional. O autor aponta que a função 

das forças produtivas diante da transformação do espaço e das relações sociais 

passou a ter muita importância na ideia de desenvolvimento e como elemento de 

mudança (LIMA, 2020). 

Segundo Silva (2016), a atuação do governo juntamente com a 

parceria entre as cidades na busca pelo desenvolvimento regional teve finalidade de 

obter resultado de viés econômico. Porém, a sociedade também é afetada em outros 

aspectos pelo qual faz-se necessária uma análise das prioridades diante dos 

impactos que podem acontecer na vida das pessoas, nas instituições e na 

sociedade em geral. 

Com relação a importância do planejamento territorial nos níveis 

municipal, microrregional e mesorregional, no intuito de reagrupar diversos distritos 

de mesma identidade, o empoderamento das comunidades e a abertura de espaço 

para democracia, formam o ponto crucial para as políticas de desenvolvimento e 

prefiguram um novo paradigma voltado para o diálogo, negociações e os vínculos 

contratuais entre os responsáveis pelo desenvolvimento (SACHS, 2004). 

Para Martinelli e Joyal (2004) o novo paradigma de desenvolvimento 

regional endógeno ocorre, pois, o modelo de desenvolvimento passa a ser 

organizado através dos atores locais, ao invés do planejamento ser estruturado de 

forma centralizada. 

O processo de desenvolvimento regional se relaciona com a dialética 

socioespacial das relações entre os indivíduos e a estrutura de produção a fim de 

resultar no aumento da acumulação de capital e no fortalecimento da polarização 

(LIMA, 2020). 

Segundo Silva (2016) os atores locais são responsáveis pelo 

desenvolvimento da região, visto que estão diretamente envolvidos com a 
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comunidade em que vivem. Eles influenciam na economia e promovem 

transformações na infraestrutura e na tecnologia da região. 

A teoria Schumpeteriana do desenvolvimento enxerga o processo de 

mudança técnica como peça-chave para a dinâmica econômica (CUNHA, 2018). 

Diante do que foi abordado, muitos são os fatores que causam o 

desenvolvimento regional, mas diante do conteúdo abordado nesta pesquisa 

percebe-se a importância da inovação e do crescimento econômico, fatores estes 

que estão inseridos dentro dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável 

conforme exposto a seguir. 

 

2.1.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Até a atualidade o significado de desenvolvimento sustentável 

permanece muito ambíguo (RAYNAUT et al. 2018). 

De acordo com Estender e Pitta (2008), o conceito de desenvolvimento 

sustentável surgiu na Comissão de Brundtland, na década de 1980, onde foi 

elaborado o relatório Our Commom Future, quando a primeira-ministra norueguesa 

Gro Harlem Brundtland apresentou a seguinte definição para o conceito: “É a forma 

como as atuais gerações satisfazem suas necessidades, sem comprometer a 

capacidade de gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades”. 

(BRUNDTLAND apud SCHARF, 204, p.19). 

O Relatório de Brundtland conceitua o desenvolvimento sustentável, 

como desenvolvimento capaz de suprir as necessidades atuais sem afetar as futuras 

gerações no que tange a suas próprias satisfações de necessidades (BARBOSA, 

2008 e BRASIL, 2012). 

O termo “desenvolvimento sustentável” surgiu através de estudos feitos 

pela Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, respondendo 

para a sociedade diante da crise social e ambiental que estavam presentes na 

segunda metade do século XX. O autor aponta que o desenvolvimento sustentável 

nada mais é que um processo de aprendizagem, guiado por políticas públicas 

direcionadas por um plano de desenvolvimento nacional (BARBOSA, 2008). 

Segundo Camargo (2003, p.43), o desenvolvimento sustentável é um 

processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
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institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, no intuito de 

suprir as necessidades da humanidade. 

O desenvolvimento sustentável pode ser abordado na concepção 

social, ambiental e econômica (STOFFEL, 2015). 

Segundo UNRIC (Centro Regional de Informações das Nações 

Unidas), os objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conforme exposto na figura 

01 são: 1) Erradicar a pobreza; 2) Erradicar a fome; 3) Saúde de Qualidade; 4) 

Educação de qualidade; 5) Igualdade de gênero; 6) Água potável e saneamento; 7) 

Energias renováveis e acessíveis; 8) Trabalho digno e crescimento econômico; 9) 

Indústria, inovação e infraestruturas; 10) Reduzir as desigualdades; 11) Cidades e 

comunidades sustentáveis; 12) Produção e consumo sustentáveis; 13) Ação 

climática; 14) Proteger a vida marinha; 15) Proteger a vida terrestre; 16) Paz, justiça 

e instituições eficazes; e 17) Parcerias para a implementação dos objetivos. 

 

Figura 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

 

Fonte: UNRIC – Centro Regional de Informações das Nações Unidas (2021) 

 

Esses objetivos abordam o tema “Erradicar a pobreza e promover a 

prosperidade em um mundo em transformação”, em outras palavras, estes objetivos 

exigem a implementação de um modelo de desenvolvimento diferente, onde o 

progresso tecnológico considere a mudança de clima, respeite a biodiversidade e 

ofereça sistemas resilientes (BRASIL, 2017). 
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No âmbito social o desenvolvimento sustentável é definido pela 

necessidade de manter uma homogeneidade social, com uma distribuição justa de 

renda, geração de empregos, e por fim, qualidade de vida juntamente com igualdade 

de acesso a recursos e serviços (CARVALHO, 2019). 

Analisando os objetivos para obtenção do Desenvolvimento 

Sustentável, neste trabalho muito será estudado sobre dois dos 17 objetivos do 

Desenvolvimento Regional: 8) Trabalho digno e crescimento econômico; 9) Indústria, 

inovação e infraestruturas. Para que haja desenvolvimento, estes fatores são 

necessários, e atualmente nessa “era digital” é impossível imaginar um mundo 

estagnado, sem progresso e sem inovação. Neste contexto, a seguir será abordada 

a importância da inovação para o desenvolvimento regional, principalmente se 

estiver atrelada a algo que proporcione trabalho digno para a população, e 

progresso econômico. 

 

2.1.2 Inovação e o Desenvolvimento Regional 

As mudanças tecnológicas e as inovações correspondem as mais 

importantes fontes de crescimento econômico (OLIVEIRA, 2016). A inovação, de 

acordo com a necessidade de mudar, acompanha a natureza empresarial 

(BAUTZER, 2009). A inovação não é somente uma criação nova, mas uma criação 

nova que disponibiliza resultados positivos para a empresa (SCHERER e 

CARLOMAGNO, 2009). A inovação é a capacidade de empreender, fazer diferente e 

disponibilizar novos processos e tendências ao mercado (BAUTZER, 2009). 

Para Kuznets (1983) a inovação que define a atual economia moderna 

resume-se na aplicação da ciência a problemas da atividade econômica. 

 

Para Vieira e Santos (2012, p. 347): 

 

Crescimento econômico significa o aumento da capacidade produtiva da 

economia e, portanto, da produção de bens e serviços de determinado país 

ou área econômica. O crescimento é calculado mediante a evolução de 

crescimento anual do Produto Nacional Bruto (PNB), ou Produto Interno 

Bruto (PIB). Já o desenvolvimento econômico é o crescimento 

acompanhado da melhoria do padrão de vida da população e por alterações 

fundamentais na estrutura econômica e social que possibilitam a 

distribuição mais equânime das riquezas produzidas. 
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As políticas de instalação de infraestruturas tecnológicas recentemente 

têm impulsionado interesses em vários aspectos sociais, e levando em conta policy 

makers e as agências de desenvolvimento, têm estimulado também as comunidades 

acadêmicas e de pesquisa (VEDOVELLO, PUGA e FELIX, 2001). 

De acordo com Vieira e Santos (2012) a ideia de desenvolvimento deve 

ser abordada como um processo social, visto que quando se busca a concepção de 

uma tipologia de desenvolvimento, ela está atrelada a necessidade de classificação 

em econômico, político, social ou cultural. 

A eclosão de novos empreendimentos dominando as antigas 

organizações, nos faz pensar que o novo não nasce do velho, mas, aparece ao lado 

dele e o exclui da concorrência. Tal mudança é tão significativa que se faz 

necessário um processo especial de adaptação (SCHUMPETER, 1997). 

Com relação as transformações ocorridas na economia global ao longo 

do tempo, percebe-se que junto a elas vem também as mudanças de 

direcionamento no ciclo de vida da teoria do desenvolvimento (CUNHA, 2018). O 

autor defende que acontecimentos históricos como finalização de grandes guerras, 

surgimento de teorias econômicas, variações ideológicas na dicotomia “capitalismo x 

socialismo” e até mesmo crises econômicas de repercussão mundial foram 

responsáveis pelas abordagens utilizadas para definir e promover o 

desenvolvimento econômico. 

O desenvolvimento econômico está diretamente ligado ao conceito de 

crescimento, de modo que, por meio do investimento em tecnologia e produtividade, 

a dinamização da economia seria capaz de gerar um efeito encadeador nos 

indicadores de emprego, e com isso nos níveis de renda de uma população também 

(SCHUMPETER, 1997). 

Para Cunha (2018) o desenvolvimento econômico difere bastante do 

conceito de crescimento econômico, definido como crescimento de riqueza e da 

própria população. O autor aponta que as mudanças revolucionarias são cruciais 

para o desenvolvimento de uma economia, visto que, elas impulsionam todo o 

processo. Neste contexto, a função da inovação é evidente, e para o desempenho 

dessa função, a oferta torna-se crucial com relação a demanda. 

A inovação no Brasil começou a ser tratada com devida relevância 

merecida nas últimas duas décadas, e ainda com reservas, a elaboração de 
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pesquisas cientificas envolvendo inovação e desenvolvimento regional juntas 

começam a surgir no circuito científico, despertando interesse de governos e 

organizações empresariais (ALMEIDA et al. 2014). 

Segundo Albertin (1998, p.52), a era digital vem fazendo com que os 

mercados transformem a inovação em algo mais importante do que o acesso a 

recursos, pelos quais seus clientes têm mudado ao exigir melhores produtos e 

serviços mais eficientes, a preços mais baixos e com garantia de responsabilidade 

social. 

Segundo a UNESCO, as regiões e cidades tomaram a visão muito 

mais ampla de tentar criar riqueza a partir da ciência e da tecnologia, a partir da 

implementação de políticas e estratégias de desenvolvimento. 

Como marco de mudanças tecnológicas e inovações, pode-se citar a 

internet que desde que surgiu, vem facilitando a vida de todo ser humano. Como se 

não bastasse frisar todas as facilidades que a internet disponibiliza, ela permanece 

em constantes melhoras e inovações. 

A internet surgiu no ano de 1969, criada pela empresa Advanced 

Research Projects Agency (batizado como Arpanet), que faz parte do departamento 

de defesa americano dos EUA. Na época, tinha como intuito o alcance de 

estratégias militares e não de interesses sociais. Ou seja, tinha como propósito, 

servir como uma rede principal de comunicação nos tempos de crises (ALBERTIN, 

2010). 

A Arpanet tornou possível o envio de vários tipos de mensagens 

trazendo a comunicação global horizontal e com sua expansão para diversos 

institutos científicos, proporcionou a possibilidade de formação de um aglomerado 

de redes com variados objetivos na década de 1980, originando deste modo o que 

seria a “rede das redes” (WEGNER, 2022). 

O foco da Arpanet no âmbito acadêmico ocorreu em 1982. Inicialmente 

tinha exclusividade de uso para os EUA, mas tempos depois estendeu-se para 

outros países, como Holanda, Dinamarca e Suécia. Em função desta disponibilidade 

mais ampla da Arpanet para outros países, passou a ser chamada de internet 

(SILVA, 2001). 

Em conformidade com o artigo “Internet no Brasil” (2018), o surgimento 

da Internet no Brasil ocorreu em 1988, por meio da união das instituições 

acadêmicas FAPESP (Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo), 



33 
 

 
 

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e LNCC (Laboratório Nacional de 

Computação Cientifica). Já a liberação da internet no Brasil para fins comerciais 

ocorreu a partir do final do ano de 1994, através do projeto da Embratel de utilização 

da internet discada. Mas no primeiro semestre de 1995, ocorria um processo de 

melhorias para o acesso à internet, inclusive com relação a otimização da sua 

velocidade. 

Para Wegner (2022), o Comitê Gestor da Internet no Brasil (OGLBR) é 

o maior setor consultivo no que tange a administração e implantação da Internet no 

Brasil. Sendo composto por membros do Ministério das Comunicações, do Ministério 

da Ciência e Tecnologia, representantes de instituições comerciais e acadêmicas. 

Nos primeiros anos de sua chegada ao Brasil, somente uma pequena parcela da 

população tinha acesso à internet, em razão de seu alto custo, fatores como baixo 

nível de renda, grande extensão territorial, alto percentual de áreas rurais, foram 

responsáveis para que o acesso à Internet no Brasil ocorresse de forma gradativa e 

lenta desde seu surgimento. 

A partir daí, surgiram várias classificações da internet conforme o 

período e principais atividades realizadas em sua utilização. De início a chamada 

internet 1.0 apenas recebia informações dos websites, havendo quase nenhuma 

interação entre as páginas da web e os internautas, com uma pequena quantidade 

de usuários. A internet 2.0 ofereceu a interatividade entre os usuários, os quais 

geravam conteúdos por meio de plataformas, porém dando destaque às primeiras 

redes sociais, que possibilitaram o compartilhamento de informações entre os 

usuários. Como resultado, os websites passaram a ter um formato focado no 

consumidor, proporcionando maior interação, design e facilidade de buscas. Hoje 

em dia, a internet se encontra em sua fase 3.0, onde as informações são 

compartilhadas rapidamente, e empresas utilizam estas informações para ganhar 

inteligência competitiva, atingindo seu público-alvo através do marketing digital, 

impulsionado pelos algoritmos gerados pela inteligência artificial. Atualmente, o 

termo Internet 4.0 tem sido utilizado, ao se tratar da próxima era da Internet, que 

engloba tecnologias de automação, computação em nuvem e principalmente aos 

vínculos entre os utensílios e objetos do cotidiano interconectados à Internet que 

realizam tarefas de maneira autônoma para o usuário. 
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Desde aquela época, a internet permanece em constantes melhorias. 

Atualmente torna-se indispensável o uso dela, pois, todos os benefícios que ela 

disponibiliza tornam-se necessários na vida das pessoas. 

Em conformidade com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD Contínua) de 2019, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) sobre o uso da “Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

82,7% dos domicílios brasileiros possuem internet. 

O avanço tecnológico foi responsável pela popularização de aparelhos 

com acesso à Internet a partir dos anos 2000, com custos mais baixos dos produtos 

através de maior produção em larga escala, maior variedade de produtos com 

diversos preços e propósitos de utilização são fatores que justificaram esse maior 

acesso da população (WEGNER, 2022). 

Mas além de todas as facilidades que a internet oferece, frisa-se aqui a 

importância dela com relação ao mais novo tipo de mercado que vem 

revolucionando a área de negócios, o chamado e-commerce ou comércio eletrônico. 

Tratando-se de um negócio que apresentava constante crescimento, especialmente 

na atualidade ele vem causando ainda mais impacto no desenvolvimento 

econômico.  

 

2.2 COMÉRCIO ELETRÔNICO E DESENVOLVIMENTO 

Como descreve o dicionário online Aurélio (2016), define-se comércio, 

no senso comum, como: “compra, troca ou venda de mercadorias, produtos, valores, 

etc.” 

Desde tempos muito remotos o comércio teve um papel muito 

importante, no começo com relação a preocupação quanto a subsistência, e depois 

diante de uma economia primitiva, através de trocas comerciais se buscava a 

lucratividade necessária para a acumulação de bens. Sabe-se que muitas vezes, o 

comércio foi responsável por originar as cidades e promover o desenvolvimento 

delas (KNOREK, 2016). 

A evolução da internet forçou uma transformação na economia vista a 

nova realidade que se instalava, em que o conhecimento começa a depender da 
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tecnologia para disseminar-se, especialmente com relação à prática de negócios 

(COSTA, 2009). 

Segundo Mendonça (2016), e-commerce é um termo abreviado de 

eletronic commerce que surgiu nos Estados Unidos, em 1970. “Os bancários 

naquela época começaram a utilizar este termo para realizar transações de fundos 

bancários EFT (Eletronic Funds Transfer) e o EDI (Eletronic Data Interchange), que 

consiste em transferência de documentos eletrônicos”. 

A palavra e-commerce advém da abreviação de eletronic commerce, 

que traduzindo para o português significa comércio eletrônico, que engloba um misto 

de vendas, trocas e compras realizadas por meio de canais digitais oriundos da 

Internet (WEGNER, 2022). 

De acordo com Premebida (2021), o comércio eletrônico é o processo 

de compra e venda, por meios eletrônicos, como aplicativos moveis e internet. 

Segundo o autor, o e-commerce trata-se de transações comerciais realizadas de 

modo online. Nesse tipo de varejo, a única etapa do mundo físico refere-se a 

logística da entrega das encomendas aos clientes. 

O relatório Digital Global Overview Report aponta que 75% dos 

brasileiros possuem acesso à internet e ficam conectados por cerca de 10:08 horas, 

e com relação a este tempo, pouco mais da metade ficam conectados por meio de 

celulares. Os autores ressaltam que se levar em consideração o fato de que o 

brasileiro dorme em média 8hs por dia, mais de 60% do tempo que as pessoas 

passam acordadas, ficam online. Além disso, o relatório mostra que dentre os 

usuários de 16 a 64 anos, 76% já fizeram alguma compra online (MINJORO e 

COSTA, 2021). 

Conforme Junior (2007 apud SILVA e MARQUES, 2016, p. 16), o 

comércio eletrônico, assim como uma loja comum, é um conjunto de atividades, 

onde existe um vendedor com a finalidade de vender um produto, assim como um 

comprador que está interessado por este produto e a partir desses interesses dará 

início a uma negociação comercial. 

O comércio eletrônico é uma inovação quando o assunto é fazer 

negócios, modificando vários componentes estratégicos, deste modo implica em um 

conjunto de benefícios em potencial, como por exemplo disponibilidade de tempo 

ininterrupto para a realização das transações online, ausência ou baixo custo com 
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aluguel, estoque e mão de obra. Contudo, exigem muito investimento financeiro e 

tecnológico com relação à logística, tais investimentos que são indispensáveis em 

qualquer negócio (AMOR, 2000). 

Para melhor funcionamento do e-commerce, houve a necessidade de 

diminuir os impactos negativos das compras online para o consumidor, tais como 

dúvidas com a entrega, a qualidade dos produtos e outras questões que tange aos 

riscos e a segurança. Sendo a logística um elemento primordial de satisfação na 

experiência de compra que começa desde o momento que o consumidor acessa o 

site até a entrega do produto (SILVA et al, 2022). 

A logística é de extrema importância para que a entrega chegue ao 

cliente dentro do prazo estabelecido e que o produto se apresente em perfeitas 

condições (OLIVEIRA et al, 2016). 

De acordo com Cateora, Gilly e Graham (2007, p. 442), o comércio 

eletrônico é mais desenvolvido nos Estados Unidos em função do maior acesso da 

população a computadores particulares e à Internet por um custo menor e maior 

abrangência. Por outro lado, existem estimativas que apontam um uso maior do e-

commerce na Europa. Além disso, há quem diga que o comércio eletrônico é bom 

para o marketing mundial, visto que permite que as empresas locais se 

internacionalizem mais rápido a um custo menor, comunicando-se interna e 

externamente de modo mais eficiente. 

Nos últimos anos o e-commerce no Brasil tem apresentado avanço 

constante. As empresas viram uma ótima oportunidade para impactar novos 

consumidores distribuindo seus produtos e serviços de forma mais eficiente, 

investindo em tecnologia e estrutura nos próprios sites ou nos de empresas 

parceiras (MINJORO e COSTA, 2021). 

Em conformidade com o artigo da Bleeze-commerce (2014), é falado 

que no começo, o comércio eletrônico abrangia somente um tipo de varejo, mas 

posteriormente a indústria e o atacado passaram a se inserir no mercado digital com 

seu modelo de negócio business-to-business (B2B). Com o acesso a dados 

advindos da rede, empresas poderiam praticar vendas B2B, visto que seus primeiros 

acessos eram feitos apenas por grandes instituições em função de seu alto custo. 

De acordo com Sampaio (2017), quando os sites de comercio 

eletrônico começaram a se popularizar na segunda metade da década de 1990, era 
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difícil imaginar a existência de tantos tipos de e-commerce. Atualmente, os principais 

tipos de comercio eletrônico são: 

• B2B (Business to Business): Ambos participantes nas transações são 

pessoas jurídicas. Ex: Balão da Informática. 

• B2C (Business to Customer): A venda ocorre de Pessoa Jurídica para 

Pessoa física.  

• C2C (Customer to Customer): O comercio ocorre de pessoa física para 

pessoa física, como no caso do Mercado Livre. 

• C2B (Customer to Business): este tipo de venda ocorre de pessoa 

física para jurídica, como no caso da iStock onde os fotógrafos vendem 

suas fotos para o site.  

• B2G (Business to Government): Neste caso a transação ocorre de 

pessoa jurídica para órgão governamental por meio de licitação. 

 

Antigamente as vendas de produtos eram bastante restritas, vendiam-

se apenas pequenos objetos como livros CD’s e outros de fácil aquisição. Com o 

decorrer dos anos juntamente com a evolução da tecnologia, tornou-se possível a 

compra de diversos tipos de produtos e serviços de variados preços, desde uma 

simples caneta até TV’s, pacotes de viagens ou automóveis (DINIZ et al. 2011). 

Com o avanço da tecnologia, nasceram novos mercados que 

facilitaram a evolução do e-commerce (MINJORO e COSTA, 2021). 

O comércio eletrônico teve grande evolução com o passar do tempo 

em razão do avanço da internet e mudança de hábitos das pessoas. Através do 

avanço tecnológico, modificações tornam-se necessárias e empresas precisam se 

moldar aos novos mecanismos disponíveis no mercado. Hoje em dia, as pessoas 

usam a internet como meio de busca, tanto para comprar algum produto, quanto 

para fazer pesquisas de preços em diversos fornecedores simultaneamente, 

características estas que são consideradas vantajosas dentro desta modalidade. 

No comércio eletrônico, a transação apresenta três aspectos 

importantes que determinam a eficiência de cada varejista: interação do cliente com 

o site, entrega e capacidade de resolução de problemas. Os e-commerces podem 

ser distinguidos em totalmente virtuais, sem existência prévia como empresa 
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tradicional, e empresas virtuais e reais (brick-and-click), pelas quais incluíram o 

comércio eletrônico a suas operações (KOTLER e KELLER, 2012, p.470). 

Segundo Minjoro e Costa (2021), com acesso a infraestrutura 

necessária, os consumidores foram utilizando os serviços e proporcionando as 

empresas diversas vantagens como: vitrine online 24 horas por dia, exposição e 

acesso de produtos e serviços sem precisar sair de casa, contato fácil entre lojista e 

consumidores mesmo em locais muito distantes, além disso, a possibilidade de 

comparar preços de forma mais rápida entre lojas forçando deste modo a 

competição de descontos. 

Percebe-se que os consumidores que compram pela internet buscam 

por melhores preços, qualidade e a comodidade da compra. Para o autor, o 

processo de compra online tem contribuído para o estabelecimento de confiança e 

segurança das pessoas no uso da tecnologia para realização das transações 

comerciais. E com o crescimento das vendas em lojas virtuais, muitas empresas se 

apressaram para ganhar vantagem competitiva no mercado (MENDONÇA, 2016). 

 

Para Cateora, Gilly e Graham (2007, P. 442): 

 

O potencial mundial para as empresas que operam a Internet é 

extraordinário, mas apenas se elas estão posicionadas de maneira 

adequada e bem administradas. A Internet como um mercado está 

rapidamente passando pelo estágio em que a novidade de comprar on-line 

está abrindo caminho para um cliente mais sofisticado que pode escolher 

entre mais e melhores web sites que o melhoram constantemente. 

Resumindo, os comerciantes da web estão enfrentando mais concorrências 

e os clientes da web tem mais escolhas. Esta situação significa que se uma 

empresa vai ter sucesso nesta nova era do marketing, os princípios do 

marketing não devem ser esquecidos. 

 

Conforme Malone, Yates e Benjamin (1989) os gestores precisam 

acompanhar essa tendência, pois tais mercados apresentam muitas ameaças aos 

não-preparados e muitas oportunidades para os preparados. 

Com o estudo da “bolha da Internet”, trazendo altas expectativas a 

respeito do comércio on-line, havia vários quesitos que atrapalhavam a entrada de 

novos investidores para o setor de e-commerce. Porém, os websites e meios de 

buscas da Internet, possibilitaram que o varejo on-line anunciasse nesses sites e 

aparecessem nos primeiros lugares das pesquisas, oferecendo desta forma um 
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maior impulsionamento e engajamento de tais lojas. Em 2001, acelerado pelo novo 

molde de marketing digital, o comércio eletrônico movimentava mais de R$500 

milhões no Brasil. Com o desenvolvimento tecnológico nas empresas, ocorreu um 

grande aumento do setor de comércio eletrônico, as ferramentas de buscas se 

desenvolviam e ofereciam links patrocinados de modo que os anunciantes 

buscassem diferentes meios no marketing digital e competissem intensamente com 

outras grandes empresas no setor (WEGNER, 2022). 

Em 2008 as redes sociais no Brasil começavam a se popularizarem, 

elas se transformaram em um novo meio de vendas e anúncios para as lojas 

virtuais, fazendo estas investirem em estratégias para divulgarem seus produtos e 

serviços. Neste ano, o comércio eletrônico faturou R$8,2 bilhões com 10 milhões de 

consumidores e no ano seguinte aumentou para R$10,5 bilhões com 17 milhões de 

consumidores (AGÊNCIA FG,2021). 

O e-commerce tornou-se economicamente lucrativo, pois, além das 

vantagens que disponibiliza como comodidade, é um ramo que mesmo em tempos 

de crise vem crescendo continuamente, tanto no número de vendas, quanto ao de 

consumidores (BERNARDES, 2017). 

Diante disso, percebe-se a importância do comércio eletrônico a partir 

da crise que se instalou no Brasil em 2020. 

Em dezembro de 2019, surgia em Wuhan na província da China, o 

primeiro caso da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) denominada 

COVID-19. A doença pode desencadear desde um resfriado comum até morte por 

insuficiência renal ou respiratória. 

Após a primeira contaminação o vírus se propagou e mais de 27 países 

tiveram casos confirmados de COVID-19. Perante a rapidez de disseminação do 

vírus, a OMS declarou em 11 de março de 2020 o início de uma pandemia. 

Hoje só no Brasil o número de casos ultrapassa 30.000.000 e os óbitos 

chegam a 688.000. Para controlar a situação enfrentada, as autoridades decidiram 

tomar medidas mais serias e decretaram o isolamento social a fim de conter a 

proliferação viral. No entanto, esta medida prejudicou a maioria das empresas do 

país, aumentou o desemprego, causando uma desenfreada crise econômica no 

Brasil e no mundo. Contudo, pode-se perceber o quão importante o e-commerce é 

para a economia. 
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Com o passar dos anos o comércio eletrônico vem crescendo 

gradativamente e está sendo muito utilizado pelos brasileiros (VILELA, 2021).  

Os autores Dutra e Zani (2020), associaram o crescimento da utilização 

e a importância que tem o comércio virtual ao COVID-19, pois com a nova realidade 

enfrentada pela sociedade mediante o isolamento social e as restrições ao acesso 

as lojas físicas, a única saída foi a utilização em massa do comércio eletrônico para 

as empresas não fecharem as portas. 

Desde 2020, o e-commerce tem se destacado e conquistou mercado 

rapidamente devido a pandemia da COVID-19. Ocorreu um progresso constante ao 

passar dos meses, com aproximadamente 75% comparado aos anos anteriores 

(VILELA, 2021). 

Segundo o site Isto é Dinheiro (2020), as vendas online foram o único 

caminho encontrado pelas lojas para sobreviverem neste período de quarentena. 

Por meio dos resultados obtidos em buscas associadas ao objetivo 

geral, e de acordo com informações expostas ao longo deste projeto, apresentadas 

por vários autores, pode-se observar o uso do e-commerce como estratégia de 

vendas, por meio do seu contínuo crescimento, levando em conta as facilidades que 

este recurso oferece como comodidade, rapidez, flexibilidade nas compras, redução 

de custos e aumento de faturamento. 

Conforme exposto, percebe-se o quão relevante este tipo de comércio 

é para a economia. Mas atualmente, o comércio eletrônico se fez essencial diante 

da crise pandêmica instaurada no final de 2019. 

 

 

2.3 A PANDEMIA DE SARS COV-2 (COVID-19) 

As pandemias são conhecidas como epidemias que se disseminam de 

forma muito rápida em diversos países, afetam um leque gigantesco de pessoas, e 

acarretam efeitos de nível micro ao macrossistêmico, exigindo desde sua chegada 

novos hábitos para a população mundial (DUARTE, 2020). 

O primeiro caso do novo Coronavírus teve seu marco na China, com o 

primeiro caso de infecção no começo de dezembro de 2019. Eles apontam que a 

rápida disseminação da doença em nível global, fez com que a OMS a considerasse 

como uma pandemia (SCHMIDT et al. 2020). 
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Em 31 de dezembro de 2019, chegou para a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a notificação de incidência de um surto de pneumonia em Wuhan, 

província de Hubei, na China. Mais que depressa, identificou-se o agente causador 

desta doença, seria um novo tipo de Coronavírus: Sars-Cov-2 (CRODA e GARCIA, 

2020).  

Para Satomi et al. (2020) a COVID-19 é uma doença infecciosa 

ocasionada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 da família Coronaviridae, e se 

espalhou em diversos países, inclusive no Brasil. O surto teve seu início em um 

mercado de frutos do mar e animais vivos (CRODA E GARCIA, 2020). Desde o seu 

início em dezembro de 2019, a Covid-19 tem se espalhando por diversos 

continentes, tendo sido assim vista como uma pandemia pela Organização Mundial 

da Saúde (NORONHA et al. 2020). 

Em 7 de janeiro de 2020, o patógeno foi identificado como um 

Coronavírus que contamina os seres humanos, sendo uma variante do SARS-CoV-1 

responsável pelo surto de síndrome respiratória aguda grave em 2002 e 2003, 

acabou sendo denominado como SARS-CoV-2 e a doença chamada de COVID-19 

(OPAS, 2020; SINGHAL, 2020; SURICO e GALEOTTI, 2020). 

Segundo Cruvinel (2020) em 9 de janeiro de 2020, a OMS anunciava a 

confirmação de circulação do vírus. 

A primeira reunião do Comitê de Emergência sobre o surto do novo 

Coronavírus na China, convocada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

aconteceu em 23 de janeiro de 2020. Nessa primeira reunião, os membros não 

chegaram a um consenso de que o caso realmente poderia ser considerado como 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Em 30 de 

janeiro, ocorreu a segunda reunião, nela foi apontado os aumentos dos casos 

confirmados em diversos países, isto ocasionou na declaração do surto como ESPII. 

Em fevereiro de 2020, a doença causada pelo novo Coronavírus recebeu a 

denominação Covid-19, em função do tipo de vírus e do ano de início da epidemia: 

Coronavírus disease-2019. Até o fim de fevereiro de 2020, havia aproximadamente 

80 mil casos confirmados e 2.838 óbitos por Covid-19 só na China e, 

aproximadamente 6 mil casos confirmados e 86 mortes em outros 53 países. O 

Brasil teve seu primeiro caso de COVID-19 em 26 de fevereiro de 2020. Os dois 
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primeiros casos confirmados eram de dois homens, residentes na cidade de São 

Paulo, ambos voltavam de uma viagem à Itália (CRODA e GARCIA, 2020). 

A disseminação viral já registrada em vários países, fez com que a 

Organização Mundial da Saúde declarasse em 11 de março de 2020 o início de uma 

pandemia (LANA et al. 2020). 

Em 12 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, declarou 

como pandemia a doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). A 

pandemia COVID-19 tem mortalidade estimada em cerca de 14 vezes maior que a 

da influenza. O grande índice de contágio, com cada indivíduo infectando de 2 a 3 

pessoas, ocasiona o aumento da epidemia em progressão geométrica (LEITE et al. 

2020). 

Até 3 de abril de 2020, a COVID-19 já apresentava um grande impacto 

global, sendo vista como a síndrome respiratória viral mais grave, desde a pandemia 

H1N1 ocorrida em 1918 (FERGUSON et al. 2020). 

Para Leite et al. (2020), no Brasil, onde a transmissão comunitária foi 

declarada em 20 de março, foram confirmados mais de 147 mil casos, e dentre 

esses, ocorreram 10 mil mortes por Covid-19 até 9 de maio de 2020. 

Só no Brasil, o número de casos ultrapassou 5.113.628 e os óbitos 

chegaram a 150.998 até o dia 13 de outubro de 2020 (NCOV2019.LIVE). O 

crescimento desta letalidade se dá principalmente pelo fato de o vírus ocasionar 

grande dificuldade respiratória aguda grave, acarretando desta maneira em 

infecções que podem levar a pneumonia viral (ZOCCAI et al, 2020). 

Segundo Leite et al. (2020), a apresentação da doença é semelhante a 

uma gripe, com sintomas de febre, tosse, dor de garganta e coriza. 

Aproximadamente 80% destes pacientes se recuperam sem mais inconvenientes, 

sendo assim, são classificados como casos leves ou moderados. Os 20% restantes 

evoluem com dispneia e hipoxemia secundárias, à pneumonia viral extensa, e 

necessitam de internação para oxigênio terapia, além de outras intervenções. Um 

quarto desses casos evolui para o estado crítico em função da dificuldade 

respiratória, coagulação intravascular disseminada, choque circulatório ou até 

mesmo falência múltipla de órgãos, requerendo cuidados de terapia intensiva. A 

letalidade nesse último grupo é superior a 40%. 
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2.3.1 Utilização de medidas não farmacêuticas no controle da COVID-19 

Durante a história, o segundo grande momento em que houve uma 

peste que assolou a humanidade foi em 1918, com a chegada da gripe espanhola 

que levou a óbito quase 100 milhões de pessoas (UCHÔA e UCHÔA, 2020). 

Durante a gripe espanhola, várias medidas de comunicação foram tomadas diante 

da importância dos hábitos de higiene, como tossir sem lenço, mas principalmente 

ações mais agressivas como isolamento e quarentena, e as cidades que aderiram 

rapidamente a essas medidas obtiveram resultados melhores do que as que não o 

fizeram (SCWHARTZ, 2018). 

Conforme citado anteriormente, a COVID-19 apresenta uma 

transmissão extremamente rápida. 

A fim de diminuir a transmissão viral e o número de mortes, alguns 

países têm adotado medidas tais quais: isolamento de casos suspeitos, fechamento 

de escolas e universidades, distanciamento social de idosos e de outros grupos de 

risco, bem como a quarentena de toda a população (BROOKS et al. 2020). 

A COVID-19 vem impactando não somente na área biomédica e 

epidemiológica, mas também nos âmbitos: sociais, econômicos, culturais, políticos e 

até mesmo históricos (FIOCRUZ, 2020). 

Segundo Uchôa e Uchôa (2020), diante da situação de 

desconhecimento de vários fatores que englobam a COVID-19, como formas de 

contágio, métodos de prevenção, e até mesmo atitudes para obtenção de tratamento 

e cura da doença, surgem as Medidas Não Farmacêuticas (MNF), como o 

isolamento de doentes, distanciamento social, quarentena para indivíduos que 

podem ter sido infectados e o fechamento de escolas e universidades, trazendo 

deste modo questões de cunho ético, socioeconômico e jurídico. Ainda para os 

autores, a fim de enfrentar a situação provocada pela doença, o governo brasileiro 

emitiu diversos instrumentos legais para fazer diante da necessidade de 

enfrentamento ao Coronavírus, incluindo as MNF’s. 

Mesmo sendo uma prática antiga, a quarentena e outras medidas 

denominadas não farmacêuticas vêm sendo adotadas em pleno século XXI como 

uma ferramenta poderosa da saúde pública diante do surgimento de outra doença 

infecciosa, mesmo gerando controvérsias por acarretar problemas políticos, éticos e 
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socioeconômicos, necessitando deste modo de um equilíbrio entre os direitos 

individuais e o interesse público (TOGNOTTI, 2013). 

Com relação a saúde pública, existe uma diferença entre os termos 

isolamento e quarentena, conforme descrito na Lei n. 13.979 de 6 de fevereiro de 

2020 (BRASIL, 2020ª), e no decreto n. 10.212, de 30 de janeiro de 2020 (BRASIL, 

2020b). Isolamento é a separação de pessoas contaminadas, ou de bagagens, 

meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de 

forma a evitar a propagação viral. Quarentena é a restrição de atividades ou 

separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam 

doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias 

suspeitos de contaminação, no intuito de evitar a possível contaminação por 

Coronavírus (BRASIL, 2020). 

Enquanto o isolamento trata de pessoas já doentes, a quarentena por 

outro lado procura afastar do convívio com outros indivíduos aqueles que podem ter 

tido contato com o vírus, de forma que ocorra a diminuição de contágio das pessoas 

e proliferação da doença, bem como permite a restrição de atividades (UCHÔA e 

UCHÔA, 2020). 

Apesar da existência de legislação em vários países regulamentando a 

quarentena e o isolamento no intuito de prevenir doenças transmissíveis, Santos 

(2014) aponta que a legalização de modo global ocorreu no século XX, através de 

um acordo entre países a fim de minimizar surtos epidêmicos, frente ao crescimento 

de tecnologias de meios de transportes, ficando conhecido como Regulamento 

Sanitário Internacional, onde segundo Opas (2005), 196 países se comprometeram 

a utilizar rigorosamente os protocolos recomendados pela OMS (Organização 

Mundial de Saúde). 

Mesmo com o avanço da medicina, atualmente, a presente crise do 

novo Coronavírus SARS-CoV-2 trouxe de forma muito presente e rigorosa em vários 

países, as medidas de quarentena e isolamento, acarretando controvérsias de vários 

níveis, sejam eles, jurídicos, socioeconômicos, éticos, entre outros (UCHÔA e 

UCHÔA, 2020). 

A questão principal é qual a medida ou combinação de medidas 

oferece um resultado melhor em cada fase da pandemia, e quais objetivos podem 

ser mais efetivos, porém acarretando efeitos adversos para a economia e liberdade 

civis (GOSTIN, 2006). 
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As estratégias de combate à COVID-19 nos diversos países foram 

diferentes, contudo, houve um consenso com relação a necessidade de evitar 

contato entre as pessoas, pois o vírus pode ser transmitido mesmo que a pessoa 

contaminada não apresente sintomas (Villela, 2020). Uma das medidas mais 

eficazes é o rastreamento de pessoas que tiveram contato com algum indivíduo 

infectado. Porém, a dificuldade no caso da COVID-19 está na possibilidade de um 

indivíduo assintomático transmitir a doença (FRASER et al. 2004). 

Ao estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que 

será garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução do 

risco de doença e de outros problemas, o art. 196 da Constituição da República é a 

base constitucional em que a lei n. 13.979/2020 foi promulgada (Brasil, 2020 a). Esta 

lei define os conceitos de isolamento e quarentena, bem como aplica as definições 

estabelecidas pelo Regulamento Sanitário internacional da OMS, promulgado pelo 

Decreto n. 10.212, de 30 de janeiro de 2020 (BRASIL, 2020 a; 2020 b). 

De acordo com Uchôa e Uchôa (2020), depois de citar as principais 

ações que seriam tomadas pelas autoridades sanitárias no enfrentamento da 

pandemia, a lei n. 13.979/2020 estabeleceu que a aplicação delas seriam 

temporárias, somente durante o período de estado de emergência de saúde em 

função do novo Coronavírus. 

A Lei n.13.979/2020 define a competência do ministério da saúde para 

dispor sobre condições e prazos aplicáveis nas medidas de quarentena e isolamento 

(BRASIL, 2020 a). 

Em resposta as portarias do Ministério da Saúde n. 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, e n. 356 de 11 de março de 2020, e a Lei n. 13.979/2020, vários 

estados e municípios adotaram e decretaram a medida de quarentena, conforme 

pode ser extraído do decreto n. 64.881, de 22 de março de 2020, do estado de São 

Paulo (São Paulo, 2020 a) e do decreto n. 69.541 de 19 de março de 2020 do 

estado de Alagoas (ALAGOAS, 2020). 

Além disso, o decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, do Distrito 

Federal, suspende eventos e restringe atividades comerciais e a prestação de 

serviços públicos e privados (DISTRITO FEDERAL, 2020). 
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Para Uchôa e Uchôa (2020), é dever do estado adotar medidas para 

reduzir o risco de doença e de outros agravos, que é de relevância pública, 

conforme prevê o artigo 197 da Constituição da República. 

Neste contexto, vale ressaltar que o direito sanitário visa a diminuição 

dos riscos de doenças e de outros agravos a saúde da população, condicionando e 

proibindo condutas, e também orientando os poderes públicos para adotarem 

medidas concretas que identifiquem os riscos à saúde que podem existir na 

sociedade e para que os órgãos públicos responsáveis adotem medidas cabíveis 

para tentar evitar que o risco se concretize ou para reduzir os possíveis danos que 

os riscos identificados podem causar (AITH, 2019). 

Dallari (1992, p.10) esclarece o objeto do direito sanitário: 

 

O direito sanitário se interessa tanto pelo direito a saúde, enquanto 

reivindicação de um direito humano, quanto pelo direito da saúde pública: 

um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a promoção, prevenção 

e recuperação da saúde de todos os indivíduos que compõem o povo de 

determinado estado, compreendendo, portanto, ambos os ramos 

tradicionais em que se convencionou dividir o direito: o público e o privado. 

 

De acordo com Uchôa e Uchôa (2020), vale ressaltar que, mesmo 

tendo a lei que rege o sistema único de saúde (SUS), Lei n. 8.080, sido editada em 

setembro de 1990, prevendo a Vigilância Epidemiológica, a Lei n. 6.259, de 30 de 

outubro de 1975, ainda é a legislação central que dispõe sobre a organização das 

ações de vigilância epidemiológica e, no seu artigo 7º, I, já possui previsão da 

notificação compulsória as autoridades sanitárias dos casos suspeitos ou 

confirmados de doenças que necessitam de medidas de quarentena ou isolamento, 

de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. Porém, ao remeter os casos 

de isolamento e quarentena ao Regulamento Sanitário Internacional, no restante da 

Lei n. 6.259 não há qualquer referência a procedimentos ou direitos dos indivíduos 

submetidos a quarentena. 

Diante desse vazio legislativo e pela necessidade da adoção de 

medidas urgente para o enfrentamento da COVID-19, a Lei n.13.979/2020 foi 

editada de forma célere e sem discussão com a sociedade, o que, mesmo 

aparentemente justificável mediante a urgência da matéria, enfraquece o processo 

de legitimação perante a sociedade das ações e serviços de saúde pública ligados a 
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lei. Por outro lado, a base ética para as ações previstas na Lei n. 13.979/2020 estão 

ligadas ao utilitarismo, que tende a justificar as ações, principalmente com relação a 

saúde pública e o aumento da quantidade de vidas salvas e diminuição do 

sofrimento coletivo. Em suma, pode-se afirmar que, apesar de ser inevitável os 

atritos entre direitos fundamentais na implementação das medidas de quarentena e 

isolamento social previstos na Lei n. 13.979/2020, a sua implementação pelos 

agentes públicos precisam estar acompanhadas de ações que incluam a sociedade, 

no que for possível, no processo decisório, sempre respeitando a proporcionalidade 

das medidas a serem adotadas juntamente com uma apresentação clara do racional 

cientifico por trás dos atos restritivos (UCHÔA e UCHÔA, 2020). 

Está claro que as medidas de intervenção não farmacêuticas devem 

ser utilizadas para diminuir a contaminação pelo novo Coronavírus de forma global. 

Porém, deve-se levar em consideração as diferenças locais, como a forma de 

governo, os aspectos jurídicos, éticos, sociais e econômicos, de modo que seja 

possível equilibrar os direitos individuais com os coletivos. 

Juntamente com a Pandemia do novo coronavírus e as medidas não 

farmacêuticas que tiveram que ser adotadas, surgia a denominada Crise Tripla.  

 

2.3.2 Crise Tripla como Reflexo da COVID-19 e o impacto da Crise 

Comportamental  

A COVID-19 refletiu negativamente em diversas esferas. Neste âmbito 

pode-se apontar o surgimento da Crise Tripla. Ela engloba três vertentes, são elas: 

crise comportamental; crise sanitária; e crise econômica. A sanitária consiste na 

possibilidade real de um colapso no sistema de saúde diante da velocidade de 

contágio do vírus. A econômica advém de todas as dificuldades econômicas 

resultantes das mudanças de comportamento, do aumento de aversão ao risco, 

medo crescente perante o colapso do sistema de saúde, queda do comércio pela 

imposição do isolamento social entre outros. E a comportamental, consiste na 

exigência de rápida mudança de hábitos sociais, desde os hábitos de higiene, e até 

mesmo padrões maiores como tamanhos de eventos a serem realizados. (CONTI, 

2020).  
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Economicamente falando muitas empresas enfrentaram um tortuoso 

período de instabilidade. Um aspecto determinante da pandemia como sequela para 

a economia, é o medo coletivo, alterando convenções preestabelecidas. O medo é 

um mecanismo de defesa animal fundamental para sobrevivência do ser humano e 

envolve diversos processos biológicos de preparação para momentos 

potencialmente ameaçadores (ORNELL et al, 2020).  

Em uma pandemia, o medo gera ansiedade e estresse em indivíduos 

saudáveis e potencializa os sintomas daqueles com transtornos psiquiátricos pré-

existentes (REARDON, 2015). Além do medo da morte, a pandemia implica 

diretamente em diversos setores: organização familiar, fechamento de escolas, 

empresas e locais públicos, mudanças na rotina de trabalho, isolamento social, 

acarretando sentimentos de desamparo e abandono. Além disso, aumenta a 

insegurança no âmbito econômico e social desta tragédia em larga escala. Durante 

o período pandêmico, o número de pessoas afetadas mentalmente foram maiores 

do que pelo próprio vírus, gerando diversos impactos psicossociais e econômicos 

(ORNELL et al, 2020). 

Com a chegada da COVID-19, a população sofreu com a mudança 

brusca de hábitos necessários para controlar a propagação da pandemia, mas 

também com o medo das incertezas sobre o futuro. Esses fatores impactaram 

fortemente no âmbito psicológico das pessoas, desencadeando uma crise 

comportamental devastadora. 

Com relação a medida de isolamento social necessária para conter a 

propagação viral, as empresas foram obrigadas a fechar suas portas, podendo 

funcionar somente os serviços essenciais. Este fator causou muita instabilidade 

econômica. Para sobreviver a este período turbulento, muitas empresas passaram a 

utilizar o comercio eletrônico a fim de continuar efetuando a venda de seus produtos. 
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2.4 A PANDEMIA COVID-19 E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

O ano de 2020 foi um ano atípico, sendo visto pela maioria como um 

ano perdido em função de ter sido marcado por tantas dificuldades (PREMEBIDA, 

2021). 

Durante a pandemia que surgiu no início de 2020 e perdura até 

atualmente, a maioria das atividades econômicas foram negativamente impactadas 

(TOMÉ, 2021). 

Para Amin (2020) a pesquisadora Camila da Silva Serra Comineti 

revela que os pequenos negócios podem ser mais prejudicados pela pandemia, visto 

que, esses negócios muitas vezes começam sem planejamento de atividades e as 

tomadas de decisão acontecem por meio de antigas experiências e até mesmo 

intuitivamente. Os pequenos negócios foram muito afetados durante o período de 

isolamento, ocasionando em uma queda de 88% do faturamento. Além disso, 

ressalta-se que pequenos negócios possuem caixa para aguentar de 17 a 23 dias 

fechados no máximo (SEBRAE, 2020). 

Segundo Tomé (2021) para o comércio eletrônico, isso não é verdade, 

visto que o isolamento social deu a oportunidade a diversos consumidores de terem 

seu primeiro contato ou de estreitarem o relacionamento com esse canal de venda. 

No que tange a pandemia COVID-19, apesar de o diagnóstico imediato 

da doença e a quarentena da população serem imprescindíveis para controlar a 

pandemia, não só o Brasil como todo o mundo, se viram frente a grandes 

inconvenientes, entre eles, neste estudo será abordada a fundo a crise econômica 

advinda das mudanças de hábitos, fechamento do comércio, dentre outros fatores 

ocorridos em função da Pandemia COVID-19. Diante de todos os percalços 

ocorridos em função desta pandemia, pode-se notar ainda mais a importância da 

inovação e das tecnologias para o desenvolvimento regional. 

Com relação ao Comércio Eletrônico na pandemia COVID-19, diante 

da visão Schumpeteriana, a tecnologia e a inovação são extremamente importantes 

para o alcance do desenvolvimento regional.  

A falta de investimento em inovação para prospecção de vendas torna-

se completamente arriscado em tempos de pandemia (CRUVINEL, 2020). 
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Com o surgimento da pandemia, a internet teve um papel 

importantíssimo na economia, visto que, o conceito das vendas online ganhou muita 

força neste período. Com as imposições de mudanças de hábitos em função da 

COVID-19, isolamento social e fechamento do comércio físico, empresários se viram 

obrigados a adotarem o sistema de comércio eletrônico a fim de sobreviverem no 

mercado diante deste período de conjunturas tão adversas. 

Em consenso, entende-se o significado do comércio como compra, 

troca ou venda de mercadorias, produtos, valores etc. 

O progresso da internet forçou uma mudança na economia, pelo qual o 

conhecimento passa a depender da tecnologia para disseminar-se, especialmente 

com relação a prática de negócios (COSTA, 2009). 

Segundo Tomé (2021) já não dá mais para separar o mundo online do 

off-line, de modo que não existe mais divisão entre um e outro. Dá para ir a uma loja 

física, observar todas as características de um produto e logo após, comprar online, 

ou vice-versa. 

Conforme Guimarães Junior (2007 apud Silva e Marques, 2016, p. 16), 

o comércio eletrônico, assim como uma loja comum, é um conjunto de atividades na 

internet, em que existe um vendedor com a finalidade de vender um produto, assim 

como um comprador que está interessado por este produto e a partir desses 

interesses dará início a uma negociação comercial. Deste modo, define-se e-

commerce, como um modo de comércio de produtos e serviços, utilizado 

exclusivamente por meio da internet. 

Antigamente as vendas online de produtos eram bastante restritas e 

apenas pequenos objetos como livros CD’s e outros de fácil aquisição. Com o 

decorrer dos anos, juntamente com a evolução da tecnologia, tornou-se possível a 

compra de diversos tipos de produtos e serviços de variados preços, desde uma 

simples caneta até TV’s, pacotes de viagens ou automóveis (DINIZ et al. 2011). O 

comércio eletrônico pode ser aplicado a quase todo tipo de produto, desde alimentos 

até veículos e imóveis (TOMÉ, 2021). 

O comércio eletrônico é uma inovação quando o assunto é fazer 

negócios, modificando vários componentes estratégicos, deste modo implica em um 

conjunto de benefícios em potencial, como por exemplo disponibilidade de tempo 

ininterrupto para a realização das transações online, ausência ou baixo custo com 

aluguel, estoque e mão de obra. Contudo, exige muito investimento financeiro e 
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tecnológico com relação a logística, e nota-se que tais investimentos que são 

indispensáveis em qualquer negócio (AMOR, 2000). 

Conforme diz Goberto (2011) dentre todas as vantagens oferecidas 

pelo e-commerce, as que mais se destacam são:  

 Transformar-se em referência: dentro do universo virtual, é mais 

fácil tornar-se conhecido no mercado, visto que a divulgação neste 

meio é instantânea e os consumidores estão a todo tempo 

conectados. 

 Alta Disponibilidade: com relação a isso, o e-commerce é um 

recurso extremamente facilitador se comparado com o comércio 

físico, de modo que se torna possível a aquisição de produtos e 

serviços a qualquer hora do dia com a comodidade de não precisar 

sair de casa. 

 Estoque Funcional: quando o cliente vai a uma loja física, corre o 

risco de frustrar-se perante a incerteza de disponibilidade do 

produto, já no comércio eletrônico torna-se possível a realização de 

vendas de produtos sem estoque, através da produção por 

demanda. 

 Redução do Custo Operacional: ao comparar as despesas de uma 

loja física e uma virtual, percebe-se uma grande diferença, pois 

dentro do comércio eletrônico é possível eliminar diversos custos, 

como aluguel, manutenção de espaço, estoque, salário de 

funcionários, entre outros. 

 

Segundo Tomé (2021) o crescimento do e-commerce que já ocorria 

gradualmente, passou por rápido incremento, que deve permanecer, pois a 

população se acostumou com as conveniências desse meio de compra e venda. 

Além de todas particularidades e conveniências já expostas sobre o 

comércio eletrônico destaca-se o baixo custo. 

O diferencial para as empresas é que o e-commerce oferece baixo 

custo com relação ao capital e ao trabalho, principalmente se for comparado ao 

varejo tradicional, pois consegue atender as demandas com menor estrutura, sem 
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que ocorra a necessidade de ativos físicos, como em lojas, estacionamentos e 

outros (SILVA et al. 2021). 

O e-commerce tornou-se economicamente lucrativo, pois, além das 

vantagens que disponibiliza como comodidade, é um ramo que mesmo em tempo de 

crise vem crescendo continuamente, tanto no número de vendas, quanto ao de 

consumidores (BERNARDES, 2017). 

Neste sentido, percebe-se a importância do comércio eletrônico diante 

da crise que se instalou no Brasil em 2020. 

Em dezembro de 2019, surgia em Wuhan na província da China, o 

primeiro caso da síndrome respiratória aguda grave (SARS CoV-2) denominada 

COVID-19. A doença pode desencadear desde um resfriado comum até morte por 

insuficiência renal ou respiratória. 

Após a primeira contaminação o vírus se propagou e inúmeros países 

tiveram casos confirmados de COVID-19. Perante a rapidez de disseminação do 

vírus, a OMS declarou em 11 de março de 2020 o início de uma pandemia. 

Em outubro de 2021, no Brasil, o número de óbitos por COVID-19 

chega próximo a 600.000. Para controlar a situação enfrentada, as autoridades 

decidiram tomar medidas mais drásticas e decretaram o isolamento social a fim de 

conter a proliferação viral. No entanto, esta medida prejudicou a maioria das 

empresas do país, pois, aumentou o desemprego causando uma desenfreada crise 

econômica no Brasil. 

Segundo Minjoro e Costa (2021), o desemprego subiu disparadamente 

chegando a 14,7% na taxa de desocupação em março de 2021. Diante da 

quantidade de pessoas que perderam seus empregos, e de empresários que 

fecharam suas lojas, houve a necessidade destes indivíduos serem criativos em um 

momento de tantas incertezas sobre a vida, em um cenário de discussões a partir da 

criação de vacinas e até mesmo de embates de cunho político. 

Frente à pandemia os hábitos de consumo passaram a ser a distância, 

com isso, empresas e prestadores de serviços precisaram adotar estratégias para se 

enquadrarem a nova realidade de atendimento remoto (SILVA et al. 2021). 

Para Bernardes et al. (2020) a pandemia fez com que muitos 

empresários inovassem no modo de conduzir seus negócios a fim de continuarem 

ativos, neste contexto, muitos aderiram ao sistema de comércio eletrônico. 
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De 2014 a 2019, o número de lojas online no Brasil apresentava um 

aumento com variação de 21,3% ao ano. Porém em 2020, houve uma alta de 40% 

com relação a 2019, e o 1º semestre de 2021 apresentava um crescimento de 

22,1% sobre esse número, chegando a um recorde de 1.594.927 milhões de sites. 

Deste modo, 45% do número de e-commerces no Brasil até o 1º semestre de 2021, 

surgiram após o início da pandemia (MINJORO e COSTA, 2021). 

Para Silva et al (2021), a pandemia do Coronavírus promoveu grandes 

desafios para empresas se manterem no mercado, diante disso, o comércio online 

passou a ter grande importância na relação entre as empresas e os clientes.  

O comércio eletrônico tornou-se a alternativa principal para aquisição 

de bens para a população que se encontrava em isolamento social, total ou parcial. 

Produtos de primeira necessidade, como de bens de consumo até roupas, calçados, 

eletrodomésticos e serviços, passaram a ser consumidos por meio da internet 

(TOMÉ, 2021). O setor de vendas online apresentou um aumento recorde em 2020. 

Isso ocorreu em função da pandemia, de modo que a demanda aumentou e o 

número de empresas que aderiram a estratégia de comércio eletrônico 

(ALVARENGA, 2021).   

Por meio de dados recentes, percebe-se que após o primeiro registro 

de COVID-19 no brasil, ocorreu um aumento maior do que a média com relação aos 

novos consumidores do e-commerce brasileiro que efetuaram uma compra online 

pela primeira vez. 

Figura 2: Percentual (%) de consumidores realizando a primeira compra online  

 

Fonte:https://www.passeidireto.com/arquivo/85026521/artigo-de-estrategias-de-empresas-perante-a-

pandemia/5 
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Para Cruvinel (2020) as estimativas de crescimento do comércio 

eletrônico são de USD 2,91 trilhões em 2020 e USD 3,56 trilhões em 2021. 

O Brasil registrou um aumento médio de 400% no número de lojas que 

abriram o comércio eletrônico durante o período de isolamento social (ISTOÉ 

DINHEIRO, 2020). 

Alvarenga (2021) aponta que segundo os levantamentos da 

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, juntamente com a Neotrust, as 

vendas de 2020 aumentaram em 68% em comparação com 2019. 

Proporcionalmente ocorreu um aumento da participação do e-commerce no 

faturamento do varejo. No final do ano de 2019 essa participação representava 5% 

no faturamento total do varejo, logo após, em meados de 2020 essa participação já 

alcançava um percentual de 10%. 

Conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM, 

2021), até o começo das ações para conter o Coronavírus no país, no início da 

segunda quinzena de março a média mensal de aberturas era de 10 mil, após o 

decreto de quarentena o número saltou para 50 mil no mês. O levantamento indicou 

que mais de 100 mil lojas aderiram ao sistema de e-commerce e os setores que 

estão em alta são: moda, alimentos e serviços. 

De acordo com os levantamentos da Associação Brasileira de 

Comércio Eletrônico, 20,2 milhões de consumidores efetuaram pela primeira vez 

uma compra online em 2020, e que 150 mil lojas passaram a vender também por 

meio das plataformas digitais. Segundo balanço, foram mais de 301 milhões de 

compras online, com um valor médio de R$419,00 (ALVARENGA, 2021). 

Para Wegner (2022), os consumidores que já faziam compras on-line 

aumentaram seu consumo em 2020, e cerca de 17% dos consumidores faziam sua 

primeira compra on-line, em conformidade com a pesquisa de Ebit Nielsen.   Esta 

nova prática de consumo apresentou um crescimento de 23% dos consumidores em 

relação a 2019, chegando a um total de 13,2 milhões de novos clientes. Um dado 

importante está no fato de que 83% dos novos consumidores alegaram que 

voltariam a fazer compras on-line, o que indica que existe grande espaço para o 

progresso do setor nos próximos anos conforme for alcançando um público maior e 

oferecendo a melhor proposta ao cliente no que se refere a todos os processos da 

venda online. 
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Segundo Tomé (2021) o comércio eletrônico cresceu 41% em vendas 

no Brasil em 2020, quando comparado ao ano anterior, atingindo o recorde de 

R$87,4 bilhões de reais em vendas. 

A pesquisa da Netrica em maio de 2021, apontou os dez maiores 

players de comércio eletrônico no Brasil englobando todas as classes de produtos, 

de acordo com números de visitas, do maior para o menor são: Mercado Livre, 

Americanas, Amazon, Magazine Luiza, Shopee, Microsoft, Casas Bahia, AliExpress, 

Netshoes e Submarino. Já os players voltados para a moda, descritos do maior para 

o menor são: Riachuelo, Dafiti, Lojas Renner, Zatini, C&A, Shein, Marisa, Posthaus, 

Privalia e Kanui (WEGNER, 2022). 

De acordo com ABComm e Konduto, foi registrado um aumento de 

40% no número de vendas online e os seis setores que obtiveram mais crescimento 

são de:  calçados (99,44%), Bebidas (78,90%), eletrodomésticos (49,29%), 

Autopeças (44,64%), Supermercado (38,92%), Artigos Esportivos (25,75%), moveis 

e Decoração (23,61%) e Moda (18,38%). 

O setor de moda no comércio online, começou com pequenos negócios 

em que os sites realizavam a venda de roupas ou sapatos de marca própria ou 

pequenas marcas que funcionavam como um intermediário de venda entre o 

produtor e o consumidor final. A primeira loja do setor a se inserir no comércio 

eletrônico foi a Netshoes em 2002, voltada para o comércio de calçados. Sua 

inserção no mercado on-line foi explicada pela performance ruim das vendas nas 

filiais que culminou no encerramento das atividades de algumas lojas físicas. Com a 

existência de estoque, e a falta de capital de investimento e credibilidade para 

abertura de uma nova loja física, optou-se pela criação de um website para vender 

artigos esportivos em geral (WEGNER, 2022). 

No período de janeiro a novembro de 2020, o ramo de roupas e 

calçados alcançou o patamar de 1,8 milhão de itens vendidos, transformando o setor 

no maior em número de vendas e com número maior de produtos vendidos por 

pessoa. Em 2021 o setor representava 13,6% do comércio eletrônico. (SILVEIRA, 

2021). 

Para Wegner (2022), com a chegada da pandemia no Brasil em março 

de 2020, os padrões de consumo mudaram bastante, aumentando 

consideravelmente o consumo no mercado digital. O movimento de mercado que já 
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se mostrava promissor com o passar dos anos foi impulsionado e acelerado pelo 

isolamento social. No setor de moda, foram necessárias várias mudanças e adoção 

de estratégias em um curto prazo, entre as quais, várias dessas alterações estavam 

previstas para um longo prazo. 

Em conformidade com a última pesquisa anual de Comércio do IBGE e 

em dados da Receita Federal, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC), calcula que em 2018 o varejo brasileiro apresentava uma 

participação de 3,8%, já em 2020 este percentual chegava a pelo menos 6% 

(ALVARENGA, 2021). 

Para Wegner (2022), após a recessão de 2014, a economia apresentou 

um processo de recuperação demorada, apresentando um avanço de apenas 1,5% 

ao trimestre de 2017 a 2019, porém a partir do 2° trimestre de 2020 se instaurava no 

Brasil o início da Pandemia com o isolamento social, e junto a eles o PIB 

apresentava uma baixa impactante.  

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), os dados da Receita sobre as notas fiscais eletrônicas apontam que 

o faturamento real do comércio eletrônico descontando a inflação, avançou 37% em 

2020, totalizando um recorde de R$224,7 bilhões. 

Segundo Tomé (2021) uma importante observação sobre o comércio 

eletrônico é a utilização do telefone celular no acesso a esse canal de vendas. 

Conforme a BigDataCorp, 69,75% dos comércios eletrônicos utilizam 

as redes para intensificar seus negócios. 

Para Wegner (2022), nos últimos anos houve um aumento da utilização 

da internet das pessoas de 10 anos ou mais, por meio de aparelhos celulares ou 

televisores. De 2019, os acessos por telefone móvel celular aumentou de 98,1% 

para 98.6%, através dos computadores diminuiu de 50,7% para 46,2%, por meio de 

televisores apresentou um aumento de 23,1% para 31,9% e por meio de tablets 

diminuiu de 12% para 10,9%. Na mesma PNDA Contínua citada pelo IBGE sobre o 

acesso à Internet, os computadores estão somente em 45,1% dos domicílios. Este 

fato frisa ainda mais, a necessidade de os comércios digitais focarem seus canais de 

vendas nos aplicativos para celulares. 

De acordo com o Instagram, o uso da rede é primordial para obtenção 

de uma boa performance de modo que potencializa os usuários a virarem clientes. 

Estudos do Facebook IQ apontam que 59% dos brasileiros compram produtos após 
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vê-los pelo Instagram. Além disso, a aparição do produto ou serviço não só gera 

receita, mas também engajamento.  

Segundo as pesquisas de Webshoppers (2018), o e-commerce 

continua em ascensão, mesmo durante período de crise econômica no país não 

parou de crescer, considerando-o um ótimo ramo de atividade. 

Para Alvarenga (2021) balanços das grandes empresas dos setores 

confirmam o desempenho esplendido do comércio eletrônico em 2020, em 

contramão da economia. 

Em conformidade com os dados das pesquisas de Webshoppers 

(2022), o e-commerce brasileiro cresceu 27% em 2021, totalizando 182,7 bilhões em 

vendas. Além disso houve um aumento de consumidores online totalizando 87,7 

milhões de consumidores online. 

Todos os agentes sociais e econômicos mudaram seu comportamento 

de consumo (REZENDE, MARCELINO e MIYAJI, 2020). Diante deste contexto, 

ocorreu um processo de criação de novas configurações empresariais de promoção 

e venda pelo comércio. As vendas que antes eram feitas quase que exclusivamente 

em lojas físicas com atendimento presencial, tiveram de migrar para um ambiente 

virtual, aumentando os investimentos em sites próprios e até mesmo em redes 

sociais (CRUVINEL, 2020). 

Esta mudança no contexto varejista, no que tange ao crescimento do 

comércio eletrônico, transformou os hábitos de compra dos consumidores, mas 

principalmente, modificou as estratégias dos empresários brasileiros para fazer 

negócios, tendo a maioria deles, aderindo ao sistema de comércio eletrônico para 

não ficar em desvantagem com a concorrência. 

De acordo com Alvarenga (2021), em 2020 o Magazine Luiza obteve 

um aumento de 148% nas vendas digitais da companhia no 3º trimestre se 

comparado ao mesmo período de 2019. Este salto fez com que o canal de vendas 

online respondesse por dois terços das vendas totais (66%). 

Conforme aponta a publicação do Instituto Locomotiva, os pedidos 

online tiveram grande aumento. O e-commerce brasileiro alcançava durante o mês 

de março de 2020 um aumento de 32,6% com picos históricos de segmentos de 

marketplace de nicho. Empresas como a Centauro apresentavam um crescimento 
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em suas vendas de 10.000% em alguns tipos de produtos vendidos (CRUVINEL, 

2020). 

Alvarenga (2021) aponta que outras grandes empresas apresentavam 

investimentos vultuosos nos últimos meses. A Dafiti inaugurou em Extrema (MG) seu 

maior centro de distribuição da América Latina. Tendo investido um capital que 

ultrapassa R$300 milhões, a unidade possui capacidade para a separação de até 5 

mil produtos por hora com intermédio do uso de robôs. Já o Mercado Livre, que se 

tornou em 2019 a maior empresa da América Latina em valor de mercado, anunciou 

a abertura de cinco novos centros logísticos no Brasil até o fim de 2021, dobrando 

deste modo a capacidade logística no país. 

A pandemia fez com que o comércio eletrônico crescesse também nos 

pequenos negócios (SEBRAE, 2020). 

Conforme aponta Monteiro (2017):  

 

O e-commerce continua apresentando um cenário positivo, principalmente 

por conta da consolidação do modelo marketplace no país, do aumento no 

número dos consumidores virtuais e do consumo via mobile (Monteiro. 

2017. p. 12). 

 

O e-commerce continua em ascensão, mesmo durante período de crise 

econômica no país não parou de crescer, considerando-o um ótimo ramo de 

atividade (WEBSHOPPERS, 2018). 

Segundo Content (2020) através de um levantamento feito pela NZN 

Intelligence, há indícios de que 71% dos brasileiros pretendem aumentar o volume 

de compras online. 

O comércio eletrônico evoluiu muito em razão do avanço da internet e 

mudança de hábitos das pessoas. Por meio do avanço tecnológico, modificações 

fazem-se indispensáveis e empresas precisam se adaptar as novidades disponíveis 

no mercado.  

Atualmente, a internet é utilizada como meio de busca, compras, e até 

mesmo para realizar pesquisas de preços em diversos fornecedores 

simultaneamente, características estas que são consideradas vantajosas dentro 

desta modalidade. 
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A pandemia acelerou o processo de digitalização de muitas empresas 

(ALVARENGA, 2021). As empresas que passaram a compor suas operações digitais 

puderam desfrutar dos crescimentos de vendas durante a crise de saúde global 

(CRUVINEL, 2020). 

De acordo com Sebrae, 70% dos micros e pequenos negócios 

passaram a utilizar a internet para potencializar suas vendas, com 23% deles 

preferindo ter o próprio site de vendas online. 

Constata-se que o e-commerce auxiliou economicamente em vários 

aspectos. Além de facilitar a compra do consumidor podendo ele pesquisar preços e 

aderir os produtos desejados sem precisar sair de casa, e auxiliar na sobrevivência 

das empresas diante do cenário econômico atual, este tipo de comércio promoveu 

também a criação de vagas de emprego, mesmo em um momento em que em 

outros setores houve tanta demissão e recessão econômica. 

Alvarenga (2021) aponta que com o “boom” das vendas online as 

ocupações ligadas ao comércio eletrônico destacaram-se também na criação de 

vagas formais de emprego durante a pandemia. O autor frisa que, em concordância 

com a CNC, o cargo de auxiliar de logística apresentou o maior crescimento em 

admissões com carteira assinada no país em 2020, apresentando uma alta de 

28,1%. Ao todo foram quase 20 mil vagas (19.276). Ainda para o autor, a abertura 

de novas vagas foi expressiva para estoquistas com aumento de 19,1% (12.304 

vagas) e para embaladores de produtos com alta de 12,7% (23.677 vagas), todas 

essas taxas encontram-se muito acima da variação média de 0,4%. Diante destas 

taxas de admissões o autor aponta que 2020 finalizou com um saldo de 142 mil 

novos postos formais de trabalho.  

Pode-se dizer que o comércio eletrônico pode ser visto como estratégia 

de vendas, através do seu recorrente crescimento, além de levar em consideração 

todas as facilidades oferecidas por este recurso como: comodidades, rapidez, 

flexibilidade nas compras, queda nos custos e aumento de faturamento. 

Não só no Brasil, mas no mundo, nota-se que o comércio eletrônico 

está sendo muito utilizado como estratégia de sobrevivência das empresas, 

principalmente diante deste momento de instabilidade e de crise econômica 

recorrentes da pandemia COVID-19.  
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Em função da adoção do e-commerce, diante das vantagens 

apontadas nesta pesquisa, a economia está girando, a maioria das empresas 

sobreviveram ao período mais crítico da crise pandêmica, e continuam produzindo e 

faturando, mesmo diante de um período tão instável como este. 

Neste sentido pode-se dizer que o comércio eletrônico pode sim ser 

considerado como fator influenciador do desenvolvimento regional, principalmente 

economicamente falando. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Pretende-se com a realização do estudo, apontar os efeitos da 

Pandemia COVID-19, e a importância da utilização do comércio eletrônico pelas 

empresas da região de Franca-SP como estratégia de vendas, principalmente neste 

período de conjunturas tão instáveis. A fim de realizar este objetivo, a pesquisa se 

propõe a mostrar quais foram os fatores recorrentes da pandemia, e as vantagens 

que impulsionaram o progresso do e-commerce, além disso, o estudo identificou os 

fatores que atuaram na sobrevivência das empresas diante da crise econômica 

causada pela Covid-19. Por fim, através do estudo foi feita uma análise dos 

indicadores de como o comércio eletrônico é importante para o desenvolvimento 

econômico da região de Franca-SP. 

Metodologia é o conjunto de métodos utilizados na busca do 

conhecimento (ANDRADE, 2009), e método é a ordem que deve ser aplicada em 

diferentes processos necessários para atingir um resultado desejado (CERVO, 

BERVIAN e SILVA, 2010). 

A presente pesquisa começou por meio de um estudo bibliográfico 

sobre os assuntos abordados, nas bases de dados de periódicos científicos 

encontrados no Google Acadêmico, na Capes, Scielo e Sciencegov. As palavras 

chaves utilizadas nas buscas foram: COVID-19; Pandemia; Comercio Eletrônico; E-

commerce; e por fim, Desenvolvimento Regional. O período de consulta desses 

materiais científicos foi de 2020 a 2022. Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, 

foram utilizados materiais científicos disponíveis como livros, dissertações, teses e 

artigos. Os assuntos abordados na pesquisa exploratória bibliográfica foram: 

desenvolvimento e desenvolvimento regional (conceitos de desenvolvimento e 

desenvolvimento regional; objetivos de desenvolvimento sustentável; inovação e o 

desenvolvimento regional); comércio eletrônico e desenvolvimento (conceito de 

comércio eletrônico; evolução do comércio eletrônico); a pandemia de SARS-COV-2 

COVID-19 (a utilização das medidas não farmacêuticas no controle da COVID-19; a 

crise tripla como reflexo da COVID-19 e o impacto da crise comportamental) e por 

fim, a pandemia COVID-19 e o comercio eletrônico.  

Os tipos de pesquisa do trabalho podem ser então definidos quanto 

aos fins: a pesquisa é descritiva porque expõe através de um recorte temporal a 
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contribuição do comércio eletrônico durante o período da pandemia COVID-19, tem 

caráter bibliográfico, pois, nela são utilizados materiais científicos disponíveis para o 

publico em geral. No intuito de captar as ações realizadas por empresas que 

utilizaram o comércio eletrônico, foi realizado um estudo de caso comparativo em 

quatro empresas localizadas em Franca-SP, uma que já utilizava o comércio 

eletrônico antes da pandemia, outra que passou a utilizar durante a pandemia, e 

duas que ainda estão em fase incipiente de utilização, mas que pretendem ainda 

utilizar. A estrutura deste estudo foi composta pela utilização de entrevistas 

estruturada e semiestruturada. O Roteiro de Entrevistas está exposto nos Apêndices 

01 e 02. Quanto à abordagem de dados, a pesquisa tem caráter qualitativo. As 

quatro empresas estudadas atuam no setor varejista, duas operam com moda 

masculina e as outras duas com moda feminina e masculina.  

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso se trata de uma 

investigação empírica em que um fenômeno atual é investigado dentro de seu 

contexto na realidade, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidos. 

Para Schramm (1971) o papel do estudo de caso está em esclarecer 

uma decisão ou um conjunto de decisões, expondo o motivo pelo qual elas foram 

tomadas. 

Segundo Yin (2001) o estudo de caso representa um modo de se 

investigar um tópico empírico por meio de um conjunto de procedimentos pré-

especificados. A coleta de dados para estudos de caso pode se fundamentar em 

diversas fontes de evidências. Essas fontes de evidências são: documentação, 

registro em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos.  
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4 ESTUDO DE CASO COMPARATIVO 

A necessidade pelos estudos de caso advém do desejo de se 

compreender fenômenos sociais complexos. Este tipo de pesquisa permite uma 

investigação para preservar características significativas dos acontecimentos da vida 

real (YIN, 2001). 

Através deste ponto de vista surge a necessidade de entender um 

fenômeno de alta complexidade que assolou todo o mundo. Conforme citado 

anteriormente, no final de 2019, iniciava-se uma pandemia avassaladora que 

culminou em uma crise de vários setores, tanto sanitária com o colapso nos 

sistemas de saúde, quanto comportamental em função de todas as mudanças 

drásticas na vida das pessoas como o isolamento social, mas também a crise 

econômica desencadeada pelo fechamento do comércio em função das medidas 

restritivas para controle da proliferação da doença. 

Diante deste contexto foi realizado um estudo de caso comparativo de 

quatro empresas localizadas na cidade de Franca-SP, uma que já utilizava o 

comércio eletrônico antes da pandemia, outra que passou a utilizar durante a 

COVID-19, e duas que ainda estão em fase incipiente de utilização, mas que 

pretendem ainda utilizar.  

 

 

4.1 ESTUDO DAS EMPRESAS 

Pretendeu-se com o estudo evidenciar a importância do e-commerce 

para a economia e para o desenvolvimento regional, enfatizando a relevância deste 

tipo de comércio, diante da crise econômica instalada no Brasil em 2020, com a 

chegada da pandemia COVID-19. 

Objetivou-se mostrar o crescimento deste tipo de negócio, citando a 

realidade destas quatro empresas antes, durante e pós pandemia. Por meio do 

estudo procurou-se apontar as vantagens e os desafios do processo de adoção do 

varejo online. Apesar de o diagnóstico rápido e as medidas restritivas terem sido 

essenciais no controle da pandemia, o mundo enfrentou um grande inconveniente, o 

desequilíbrio econômico.  
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A crise econômica neste caso teve a ver com todos os impasses 

econômicos advindos da mudança comportamental, aversão ao colapso de saúde e 

em função disso, a queda do comércio. Com isso, objetivou-se comprovar que em 

função do caos econômico resultante da pandemia COVID-19, vários empresários 

passaram a utilizar o comércio eletrônico para sobreviver à crise. 

Pretendeu-se apontar, como este método tem auxiliado no equilíbrio da 

economia principalmente desde o início do período pandêmico.  

Além das facilidades oferecidas por este tipo de negócio, como a 

possibilidade de comprar sem sair de casa, os preços dos produtos mais baixos em 

comparação com as lojas físicas, dentre outros fatores, o estudo ansiou apontar, que 

os motivos que impulsionaram o crescimento deste tipo de comércio foram, a 

chegada da pandemia e o isolamento social que se fez necessário para conter a 

proliferação do vírus SARS-CoV-2.  

Diante deste período caótico, lojas físicas foram obrigadas a parar suas 

atividades por um tempo em função das restrições e do isolamento social. Para 

sobreviverem a tal momento adverso, muitos empresários adotaram o comércio 

eletrônico para não encerrarem suas atividades. Mas além da crise econômica uma 

vertente de muita importância assolou o mundo todo, a crise comportamental.  

Diante deste contexto, será mostrada com detalhes a realidade de 

cada uma das quatro empresas por meio do estudo de caso comparativo. 

O Quadro 1 apresenta uma síntese das empresas pesquisadas, com 

informações detalhadas de suas atuações, características das empresas, e dos 

entrevistados. 

As empresas escolhidas para a pesquisa ocupam o ramo varejista de 

moda. O interesse pelo estudo de caso comparativo entre elas se deu por essas 

organizações atuarem a tempo considerável no mercado, mas principalmente pela 

importância que elas representam no comercio de moda feminina e masculina na 

cidade de Franca-SP. 

Com uma diversidade de estilos, as empresas atendem públicos que 

procuram tanto moda praia, um estilo casual, ou até mesmo algo mais social. No 

intuito de enriquecer a pesquisa buscou-se selecionar empresas que tivessem 

semelhanças, mas principalmente diferenças administrativas.  

Diante disso foram escolhidas duas franquias, uma filial de uma rede 

de lojas e por fim, uma empresa de natureza limitada, mas que passou a investir no 
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comercio eletrônico a partir da chegada da pandemia. Dentre os entrevistados, um 

possui o cargo de diretor comercial da própria empresa, e os outros três ocupam o 

cargo de gerente em cada loja.  

Diante de todas as mudanças recorrentes da pandemia, será abordado 

no estudo como essas organizações enfrentaram a COVID-19, tanto 

economicamente, mas também no que se refere ao contexto comportamental da 

equipe. 

 

Quadro 1: Empresas participantes do Estudo de Caso 

Empresa 
Vest01 

Setor: Vestuário 
Ramo de atividade: Varejo 
Tempo de Funcionamento: 15 anos 
A empresa atua como franquia e possui mão de obra totalmente local. 
A loja oferece uma gama de produtos de moda feminina e masculina, 
desde roupas e sapatos até acessórios. O entrevistado da empresa 
ocupa o cargo de gerente e exerce a responsabilidade administrativa 
da loja.  

Empresa 
Vest02 
 

Setor: Vestuário 
Ramo de atividade: Varejo 
Tempo de Funcionamento: 9 anos 
A loja estudada é filial de uma rede de lojas que possui sua matriz na 
cidade de Rio Preto. Possuindo grande know-how sobre comércio a 
proprietária do estabelecimento resolveu montar mais uma Empresa 
Vest02, e assim a organização surgiu no ano de 2013, em Franca-SP. 
A empresa trabalha com um leque de roupas femininas e masculinas, 
desde moda praia até um estilo mais casual. A entrevistada exerce o 
cargo de gerente. 
 

Empresa 
Vest03 
 

Setor: Varejista 
Ramo de atividade: Vestuário 
Tempo de Funcionamento: 17 anos 
A empresa é uma franquia de roupas masculinas, suas coleções 
atendem um estilo casual e social. Além de roupas a loja vende 
acessórios como cintos e gravatas. O entrevistado exerce o cargo de 
gerente geral da empresa. 
 

Empresa 
Vest04 

Setor: Varejo 
Ramo de atividade: Vestuário de moda masculina 
Tempo de Funcionamento: 5 anos 
A loja estudada é de Franca. A empresa trabalha com confecção 
própria de roupas e calçados masculinos, mas também com a venda 
de marcas famosas de vestuário masculino. O entrevistado exerce o 
cargo de diretor comercial e responde por tudo que ocorre dentro da 
empresa. 
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4.1.1 Empresa Vest01 

A primeira organização estudada foi a Empresa Vest01, com 15 anos 

atuando no ramo do comércio.  

O entrevistado aponta que esta franquia exerce bastante solidez 

administrativa e é conhecida pela qualidade e estilo dos seus produtos, tem em sua 

gama produtos para diversos gostos, desde moda feminina com roupas, sapatos e 

acessórios, até moda masculina com roupas e acessórios. Suas coleções antecipam 

tendências de moda e estão sempre à frente quando o assunto é novidade. As 

informações com relação ao nível de utilização do comércio eletrônico formal e 

informal pela empresa Vest01 estão expostas no Quadro 2. 

Com relação às estratégias de utilização do Comércio Eletrônico antes 

da Pandemia, a empresa Vest01 tinha uma estratégia bem modesta, fazia apenas o 

uso das redes sociais mais para divulgação das peças, promoções e para realização 

de pesquisa de satisfação do cliente. Como relata o entrevistado 01: 

Antes da Pandemia a utilização de comércio eletrônico na empresa era bem 

pequena, fazíamos uso das redes sociais mais para divulgação das peças, 

promoções e para realização de pesquisa de satisfação do cliente, as vezes 

fazíamos vendas por redes sociais quando o consumidor pedia para 

reservarmos a peça exposta. A concentração de vendas mesmo se dava de 

forma física, na própria loja (ENTREVISTADO 01). 

No que se refere as estratégias de uso do comercio eletrônico durante 

a COVID-19, a empresa Vest01 passou efetuar suas vendas exclusivamente por 

canais de venda online. Conforme exposto pelo entrevistado 01:  

Com a chegada da pandemia, não havia saída de sobrevivência do 

comércio se não o varejo online, já que não estávamos configurados como 

serviços essenciais tivemos que fechar a loja física. Neste momento fizemos 

uso incessante de vendas pelo WhatsApp, Instagram e loja online. Foram 

efetivas sim, pois continuávamos a efetuar as vendas e assim circular nosso 

estoque.  
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Quadro 2: Empresa Vest 01 - Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal  

 

Descrição % de uso antes da 
pandemia 
(usava antes da 
pandemia) 

% de uso durante a 
pandemia 
(começou a usar 
durante a pandemia) 

% de uso após a 
pandemia 
(pretende usar 
após a pandemia) 

Site próprio ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas online (  ) não 
( x ) sim   30% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    60% 
 

Aplicativos (  ) não 
( x ) sim    30% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    70% 
 

Marketplaces ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas no Facebook ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas no Instagram (  ) não 
( x ) sim    30% 
 

(  ) não 
( x ) sim    60% 
 

(  ) não 
( x ) sim    60% 
 

Listas e grupos no 
WhatsApp e 
Telegram 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

Descrição antes da pandemia durante a pandemia após a pandemia 
 

Site próprio  
Nota: Sem resposta 
 

 
Nota: Sem resposta 
 

 
Nota: Sem resposta 
 

Lojas online  
Nota: 7 
 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 9 
 

Aplicativos  
Nota: 7 
 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 9 
 

Marketplaces  
Nota: Sem resposta 
 

 
Nota: Sem resposta 
 

 
Nota: Sem resposta 
 

Lojas no Facebook  
Nota: Sem resposta 
 

 
Nota: Sem resposta 
 

 
Nota: Sem resposta 
 

Lojas no Instagram  
Nota: 5 
 

 
Nota: 10  
 

 
Nota: 6 
 

Listas e grupos no 
Whats App e 
Telegram 

 
Nota: 10  
 

 
Nota: 10  
 

 
Nota: 10  
 

Nota de Eficiência Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a pandemia. 

Marque abaixo de 0 a 10 (0 = Nada importante, 10 = Muito importante) a sua opinião sobre a importância das 

estratégias de Comércio Eletrônico para a sobrevivência das empresas. 
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Quanto as estratégias de utilização do Comércio Eletrônico no pós 

pandemia, percebe-se uma continuação deste uso desde a chegada da COVID-19. 

Conforme mencionado pelo entrevistado 01:  

Permanecemos com as mesmas estratégias de quando veio a pandemia, 

utilizamos WhatsApp, e nossa loja no Instagram de modo intenso, já a loja 

online continuamos administrando, porém com um fluxo mais brando, visto 

que nosso principal modo de vendas é presencial na loja física. 

 

Quanto as vantagens no uso dos diversos tipos de Comércio Eletrônico 

inclusive redes sociais, a principal foi o aumento de vendas. Já com relação as 

desvantagens a principal refere-se ao seu alto investimento para criação de site ou 

loja online. De acordo com o entrevistado 01: 

Vantagens pode-se dizer diversas, entre elas estão: aumento de vendas, 

maior inserção no mercado pelo tráfego instantâneo dos internautas, maior 

alcance de clientes de qualquer lugar do mundo, praticidade, entre outros. 

Com relação as desvantagens podem-se citar: o alto investimento na 

montagem de uma loja online e algumas vezes a segurança. 

 

Diante dos fatores advindos da pandemia COVID-19 e os benefícios 

que impulsionaram o uso do comercio eletrônico pela empresa, pode-se dizer que o 

principal estímulo veio das medidas restritivas principalmente pelas exigências de 

fechamento do comercio durante o período de isolamento social para conter a 

pandemia. Segundo o entrevistado 01:  

Conforme respondido acima, pode-se dizer que o principal fator que 

estimulou o uso do comércio eletrônico foi o fechamento da loja física em 

função das medidas restritivas para conter a COVID-19, não havia outro 

meio de trabalhar e manter a empresa se não vender remotamente por meio 

das redes sociais e loja online. 

 

Por se tratar de um período que se fizeram necessárias várias 

mudanças de hábitos, foi analisada a importância que cada entrevistado atribuía a 

gestão de mudanças que se refere a necessidade de adaptação das empresas em 
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situações adversas. Foi perguntado ao entrevistado se ele achava importante a 

gestão de mudanças dentro de sua organização, e de acordo com a resposta do 

entrevistado 01: 

Sim, o mercado é muito instável. A cada dia surge novas formas de 

negócios e canais de venda, por isso precisamos estar sempre em 

adaptação. 

 

Com a chegada da Pandemia COVID-19 muitas mudanças ocorreram. 

E diante disso foi analisada a necessidade de a empresa implantar alguma mudança 

muito significativa e conforme mencionado anteriormente, pode-se citar a adoção 

das vendas online. Em conformidade com relatos do entrevistado 01:  

Com a COVID-19, tivemos que nos inovar cada vez mais nas vendas online, 

buscando alternativas para que nossos produtos chegassem com tempo 

recorde para atender nossos clientes. 

 

É evidente que a pandemia causou impactos sem precedentes, tanto 

no âmbito econômico, mas também no comportamental. Todas as mudanças 

repentinas de hábito ocasionaram impacto negativo na saúde mental dos 

funcionários e consequentemente houve uma grande mudança comportamental em 

função disso. Conforme exposto pelo entrevistado 01:  

Durante o período pandêmico os funcionários estavam com muito medo da 

doença na empresa. Todos temiam contrair o vírus, e qualquer suspeita 

interna gerava pavor em todos na equipe. 

 

Quanto a principal dificuldade enfrentada na gestão da empresa Vest01 

percebe-se que a desmotivação da equipe teve grande relevância. Conforme 

mencionado pelo entrevistado 01:  

Em função do medo de contrair a doença e ao mesmo tempo de perder o 

emprego, sentimos que os colaboradores trabalhavam desgostosos. 
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Diante de todo o caos advindos da pandemia e todos os impactos 

negativos na saúde mental dos colaboradores, foram necessárias algumas 

providencias para amenizar esses danos, dentre eles o principal foi o apoio 

psicológico. Segundo relato do entrevistado 01:  

Além de muita higienização no ambiente para diminuir a chance de 

contração do vírus, procuramos escutar mais os funcionários dando apoio 

na parte psicológica para tornar a jornada de trabalho mais leve.  

 

Sabe-se que para que ocorra a sobrevivência de uma empresa é 

preciso bem mais do que produtos de boa qualidade. Claramente, nenhuma 

empresa permanece no mercado há mais de 15 anos se não houver uma boa 

gestão, diante disso surgiu o interesse pelo estudo da empresa, especialmente 

levando em consideração ao período caótico resultante da pandemia instaurada no 

Brasil em meados de 2020.  

Em busca de um maior conhecimento sobre a empresa, sua 

administração e gestão de mudanças perante a crise econômica do contexto 

pandêmico, o entrevistado abordou sobre a realidade enfrentada pela empresa 

antes, durante e após a COVID-19 e expos o uso do e-commerce neste período de 

pré e pós pandemia. 

Em análise, pode-se dizer que a Empresa Vest01 já utilizava a 

alternativa de comércio online. Antes da pandemia o uso era bem menor, mas com a 

chegada da pandemia nota-se um crescimento intenso deste tipo de varejo.  

Percebe-se que com relação a lojas online e aplicativos o uso era 

pequeno antes da pandemia, mas com a chegada da COVID-19 a empresa passou 

a usar esses meios totalmente.  

De acordo com o entrevistado, após a pandemia a utilização desses 

canais diminuiu um pouco em comparação com o período pandêmico, mesmo assim 

o uso ainda é maior do que antes da chegada da pandemia. Além desses canais de 

venda, percebe-se que desde antes da pandemia até hoje a empresa faz uso 

intenso de listas e grupos no WhatsApp e Telegram. 
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Pode-se dizer que antes da pandemia a empresa utilizava do comércio 

eletrônico de forma sutil, o intuito era mais voltado para o marketing com divulgação 

das peças, anúncio de promoções, realização de pós-venda com pesquisa de 

satisfação do cliente, e com isso geralmente aconteciam vendas quando os clientes 

viam as fotos dos produtos, porém, a concentração de vendas da empresa se dava 

presencialmente. Com a chegada da pandemia e fechamento do comércio, não 

havia outra saída a não ser o varejo online. Neste momento a empresa utilizou 

totalmente o WhatsApp, Instagram e loja online como canais de venda.  

Segundo mencionado pelo entrevistado, essas estratégias foram 

efetivas, pois continuaram a vender seus produtos. Após a pandemia a empresa 

continuou utilizando os canais de venda online, porém, de forma menos intensa visto 

que a principal forma de venda da empresa trata-se do modo presencial. 

Quanto às vantagens do comércio eletrônico segundo a ideia do 

entrevistado, ressaltam-se: o aumento de vendas, maior ganho de mercado em 

função do tráfego instantâneo dos internautas, grande alcance de clientes de 

qualquer lugar do mundo e a praticidade. Já com relação às desvantagens o 

entrevistado mencionou o grande investimento na montagem de uma loja online e na 

segurança contra hackers. 
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4.1.2 Empresa Vest02 

A segunda organização analisada foi a Empresa Vest02, com 9 anos 

de mercado a empresa trabalha no setor do comércio e é conhecida pela qualidade 

do atendimento e suas excelentes marcas vendidas.  

A empresa tem em sua gama, produtos para diversos gostos, desde 

acessórios como chapéus, cintos e bolsas, até roupas casuais e de moda praia tanto 

masculinas quanto femininas. As informações com relação ao nível de utilização do 

comércio eletrônico formal e informal pela empresa Vest02 estão expostas no 

Quadro 3. 

Ao analisar as respostas do questionário sobre a empresa Vest02, 

pode-se perceber que a empresa não fazia uso de estratégias de utilização do 

Comercio Eletrônico antes da pandemia. Tudo acontecia em função de demandas e 

prioridades. Já durante a COVID-19, a empresa passou a utilizar mais esses canais 

de vendas, utilizando como estratégia algumas publicações. Conforme exposto pela 

entrevistada 02:  

Foram feitas mais publicações de imagens. 

Com relação as vantagens e desvantagens do uso de comercio 

eletrônico pela empresa Vest02, pode-se dizer que o aumento de vendas e a 

mudança de hábitos dos clientes são fatores significativos. Conforme exposto pela 

entrevistada 02:  

Vantagens: aumento de demanda pela praticidade do cliente não precisar 

sair de casa para efetuar a compra. 

Desvantagens: os clientes querem tudo na mão e para ontem, acabaram 

ficando mal-acostumados. 
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Quadro 3: Empresa Vest 02 - Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal  

Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a 

pandemia: 

Descrição % de uso antes da 
pandemia 
(usava antes da 
pandemia) 

% de uso durante a 
pandemia 
(começou a usar 
durante a pandemia) 

% de uso após a 
pandemia 
(pretende usar 
após a pandemia) 

Site próprio (  ) não 
( x ) sim    70% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    80% 
 

Lojas online ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Aplicativos (  ) não 
( x ) sim    50% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    80% 
 

Marketplaces ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas no Facebook (  ) não 
( x ) sim    50% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas no Instagram (  ) não 
( x ) sim    60% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

Listas e grupos no 
Whats App e 
Telegram 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

(  ) não 
( x ) sim    50% 
 

(  ) não 
( x ) sim    40% 
 

Descrição antes da pandemia durante a pandemia após a pandemia 
 

Site próprio  
Nota: 5 
 

 
Nota: 8 
 

 
Nota: 10 
 

Lojas online  
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 
 

Aplicativos  
Nota: 5 
 

 
Nota: 5 
 

 
Nota: 6 
 

Marketplaces  
Nota: 0 

 
Nota: 0 

 
Nota: 0 
 

Lojas no Facebook  
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 
 

Lojas no Instagram  
Nota: 7 
 

 
Nota: 8 
 

 
Nota: 10 
 

Listas e grupos no 
Whats App e 
Telegram 

 
Nota: 0 
 

 
Nota: 5 
 

 
Nota: 7 
 

Nota de Eficiência Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a pandemia. 

Marque abaixo de 0 a 10 (0 = Nada importante, 10 = Muito importante) a sua opinião sobre a importância das 

estratégias de Comércio Eletrônico para a sobrevivência das empresas. 
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Quanto à importância da gestão de mudanças diante de situações de 

adversidades, a entrevistada expos total preocupação no que se refere a adotar 

quaisquer medidas que se fizerem necessárias em função de períodos atípicos ou 

até mesmo por simples mudanças de mercado. De acordo com a entrevistada 02:  

Desde que assumi a gerência da empresa sempre me preocupei com as 

transformações do mercado e em como adaptar a loja a essas mudanças, 

afinal, todas as empresas que não se atentam as mudanças perdem espaço 

para concorrência e fecham.  

Ao abordar como é feita a gestão de mudanças na empresa, contata-se 

que acontece com frequência no intuito de proporcionar melhorias para a empresa. 

Conforme mencionado pela entrevistada 02:  

A gestão de mudanças acontece na Empresa Vest02 com frequência, 

sempre com o intuito de melhorar a empresa. Para isso, analisamos a 

melhor forma de implementar o novo processo, para que a organização seja 

afetada o mínimo possível. 

 

Com a chegada da Pandemia ocorreram mudanças de diversas 

alçadas conforme exposto principalmente na revisão teórica. Na empresa Vest02 

não foi diferente, houve intensificação de higiene, redução de custos, dentre outras 

transformações. Segundo relatado pela entrevistada 02: 

Com a chegada da pandemia diversas mudanças ocorreram, passamos a 

fazer uso de máscara 100% do tempo e maior frequência na higienização 

do ambiente de trabalho. Tivemos que mexer no quadro de colaboradores 

para reduzir gastos. Outro exemplo foi que tivemos que buscar novos 

canais de vendas externas, pois a loja física estava temporariamente 

fechada e diminuiu muito o ritmo das vendas. 

 
Com relação a mudança comportamental e impacto negativo na saúde 

mental dos funcionários, pode-se perceber grande devastação principalmente pelo 

momento de incertezas enfrentado com a chegada da pandemia e até mesmo o 

medo de contração viral. Em conformidade com o que foi mencionado pela 

entrevistada 02:  
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Diante do medo principalmente em contrair a doença alguns funcionários 

desenvolveram até toc. Além disso, os colaboradores apresentavam 

principalmente grande receio em perder o próprio emprego, visto que 

grande parte da população ficou desempregada com a chegada da 

pandemia. 

 

Quanto a dificuldade enfrentada na gestão durante o período 

pandêmico pode-se dizer que os principais foram a adoção de uma nova forma de 

venda e a redução do quadro de funcionários. Segundo a entrevistada 02: 

Além de precisar adequar a loja para uma nova forma de venda, precisei 

reduzir o quadro de funcionários, e os que ficaram tiveram que 

desempenhar funções que antes não faziam, para isso foi necessário um 

investimento de tempo para treinamento desses colaboradores. 

 

No que tange a queda de produtividade do quadro de colaboradores 

em função da COVID-19, é possível constatar que pelo menos de forma indireta 

ocorreu, principalmente diante do contexto psicológico. A entrevistada 02 explica 

que:  

Indiretamente houve sim, os funcionários estavam abalados 

psicologicamente, muitos perderam parentes ou amigos durante aquele 

período, e houve caso de familiares ficarem sem emprego, tudo isso acabou 

gerando uma grande onda de medo e isso influenciava na produtividade. 

 

Conforme abordado acima, muitos foram os impactos negativos na 

saúde mental dos funcionários, com relação a empresa Vest02, foi perguntado para 

a entrevistada 02 se alguma providência foi tomada para diminuir esses impactos e 

a mesma respondeu que: 

Eu não via muitas providencias a serem tomadas, mas eu me 

disponibilizava sempre a ouvir os problemas dos funcionários, dava 

conselhos, tentava deixá-los seguros oferecendo transparência diante de 

tudo que aconteceria na empresa. 
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É evidente que toda empresa necessita de uma excelente 

administração para atingir o sucesso almejado, porém, uma boa gestão torna-se 

primordial principalmente em tempos de crise. A sobrevivência de uma empresa 

diante de períodos turbulentos, requer muito mais do que produtos de boa 

qualidade, é preciso que a base administrativa tenha resiliência e foco na gestão de 

mudanças quando necessário.  

Diante desses fatores, surgiu o interesse pelo estudo da empresa, 

especialmente levando em consideração que mesmo com a chegada da pandemia 

COVID-19 que desestabilizou tantas empresas, a Empresa Vest02 sobreviveu a 

crise e se mantem em crescimento. 

No intuito de obter maior compreensão sobre a empresa, e sua gestão 

principalmente diante da crise econômica recorrente da pandemia, foi enviada uma 

pesquisa para a gerente da loja. A entrevistada respondeu as entrevistas 

apresentadas nos apêndices 1 e 2, falando sobre a realidade da empresa antes, 

durante e no pós pandemia expondo o uso do comércio eletrônico pela empresa.  

De acordo com as respostas dos questionários de utilização do 

comércio eletrônico, nota-se que com relação ao site próprio o uso era relevante 

antes da chegada da pandemia, quando a doença se instaurou no Brasil o uso do e-

commerce pela empresa passou a ocupar a totalidade das vendas, e após o período 

pandêmico as vendas do site caíram um pouco, mesmo assim ocupavam grande 

parte das vendas.  

Quanto a venda por aplicativos o uso era mediano antes da COVID-19, 

mas com a vinda da pandemia a empresa passou a usar esse canal de venda 

totalmente, assim como ocorreu com o site próprio, as vendas por meio de aplicativo 

no pós pandemia caiu um pouco, mesmo assim permaneceu apresentando um 

percentual relevante. 

De acordo com o que a entrevistada respondeu, as lojas no Facebook 

eram utilizadas anteriormente à chegada da pandemia, porém, um pouco antes do 

período pandêmico a empresa já não utilizava este meio como artificio de venda. Já 

a loja do Instagram era usada, porém não com tanta ênfase antes da COVID-19 em 

função do funcionamento da loja física, mas com a chegada da pandemia as vendas 
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através do Instagram aumentaram totalmente, e após a pandemia as vendas online 

por meio deste canal continuaram aumentando. 

Quanto as listas e grupos no WhatsApp e Telegram não eram 

utilizadas anteriormente ao período pandêmico, mas com a chegada da pandemia e 

após o COVID-19, a loja passou a fazer uso desta estratégia de venda, porém com 

menos enfoque do que os outros meios de venda citados.  

De acordo com as respostas mencionadas no roteiro de entrevista 

sobre o comércio eletrônico, percebe-se que antes da COVID-19 a empresa não 

tinha tantas estratégias no uso do comércio eletrônico. Entretanto, com a chegada 

da pandemia a organização optou por fazer mais publicações de imagens, 

principalmente por meio das redes sociais. Após a pandemia a empresa continuou 

publicando imagens dos produtos, a entrevistada alegou não possuir dificuldades 

para implantar este tipo de estratégia.  

Em conformidade com a resposta da entrevistada, a vantagem na 

utilização deste tipo de comércio está na praticidade do cliente não precisar sair de 

casa para comprar, por isso durante a pandemia as vendas se mantiveram. Em 

contrapartida, foi mencionado na resposta, que a desvantagem do comércio 

eletrônico se trata pelo fato de os clientes quererem tudo na mão e ficarem 

acomodados. 

Por fim, a entrevistada aponta que o fator que estimulou o crescimento 

das vendas online foi o fechamento do comércio, além disso, o benefício deste tipo 

de comércio é a praticidade de ambos os lados. 
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4.1.3 Empresa Vest03 

A terceira empresa estudada foi a Empresa Vest03, com 17 anos 

atuando no ramo do comércio de moda masculina, esta organização é conhecida 

pela qualidade do atendimento e dos produtos, e estilo arrojado de suas roupas. A 

empresa oferece um leque de produtos para diversos gostos, desde roupas casuais 

e sociais até acessórios de extremo bom gosto. As informações com relação ao 

nível de utilização do comércio eletrônico formal e informal pela empresa Vest03 

estão expostas no Quadro 4. 

Ao analisar as estratégias de utilização do Comércio Eletrônico antes 

da Pandemia, pode-se perceber que o uso era menor, em função da loja ser 

localizada em Shopping existe grande circulação de pessoas e em consequência 

disso grande fluxo de clientes. Em razão disso, o foco principal de vendas antes da 

pandemia ocorria de forma presencial. Segundo exposto pelo entrevistado 03: 

Antes da pandemia usávamos somente WhatsApp e Instagram de forma 

mais tímida, pela loja ser localizada em Shopping o fluxo de clientes é bem 

alto, fazíamos pelas redes sociais mais um serviço de pós-venda, e em 

consequência disso acabávamos fazendo novas vendas. 

 

Com a chegada da pandemia, algumas estratégias tiveram que ser 

adotadas para que as empresas sobrevivessem ao momento pandêmico. Quanto as 

estratégias de utilização do e-commerce durante a COVID-19 pela empresa Vest03, 

pode-se dizer que os principais meios de venda utilizados eram as redes sociais. De 

acordo com o entrevistado 03:  

Durante a pandemia desde que foram adotadas as medidas de isolamento 

social e lockdown, usávamos o WhatsApp e Instagram como principal meio 

de venda. Sim, foram efetivas pois possibilitaram a apresentação dos 

produtos e foi a nossa saída para atender o cliente. 
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Quadro 4: Empresa Vest 03 - Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal  

Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a 

pandemia: 

Descrição % de uso antes da 
pandemia 
(usava antes da 
pandemia) 

% de uso durante a 
pandemia 
(começou a usar 
durante a pandemia) 

% de uso após a 
pandemia 
(pretende usar 
após a pandemia) 

Site próprio ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas online ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Aplicativos (  ) não 
( x ) sim    30% 
 

(  ) não 
( x ) sim    40% 
 

(  ) não 
( x ) sim    20% 
 

Marketplaces ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas no Facebook ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas no Instagram (  ) não 
( x ) sim    50% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    50% 
 

Listas e grupos no 
Whats App e 
Telegram 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

Descrição antes da pandemia durante a pandemia após a pandemia 
 

Site próprio  
Nota: 0 

 
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 
 

Lojas online  Nota: 0 
 
 

Nota: 0 
 

Nota: 0 
 

Aplicativos  
Nota: 5 
 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 10 
 

Marketplaces  
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 

 
Nota: 0 

Lojas no Facebook  
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 
 

 
Nota: 0 
 

Lojas no Instagram  
Nota: 5 
 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 10 
 

Listas e grupos no 
Whats App e 
Telegram 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 10 
 

Nota de Eficiência Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a pandemia. 

Marque abaixo de 0 a 10 (0 = Nada importante, 10 = Muito importante) a sua opinião sobre a importância das 

estratégias de Comércio Eletrônico para a sobrevivência das empresas. 
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Segundo o entrevistado, dentre as vantagens da utilização dos tipos de 

comercio eletrônico, a principal refere-se ao aumento do leque de opções para 

alcançar o maior número de clientes. 

Ao observar os fatores provenientes da pandemia que estimularam o 

uso do comercio eletrônico, a resposta é unanime, as medidas restritivas 

desencadearam o aumento do varejo online. Em conformidade com a resposta do 

entrevistado 03: 

Os principais fatores responsáveis pelo uso do comércio eletrônico foram as 

medidas restritivas e fechamento do comércio presencial, como o shopping 

não abria, desovamos estoque através de venda online. 

 

Ao analisar a importância e a prática da gestão de mudanças na 

empresa, percebe-se que a empresa exerce essa gestão sempre que necessário. 

Conforme relatado pelo entrevistado: 

Uma empresa sem gestão de mudanças está fadada a perder espaço no 

mercado. 

 

Dentre as mudanças praticadas na empresa com a chegada da 

pandemia, as principais foram a redução no quadro de funcionários e o aumento de 

vendas online. De acordo com o entrevistado 03:  

Com a chegada da pandemia, a maioria das empresas foram submetidas a 

mudanças, no nosso caso tivemos que reduzir o quadro de funcionários e 

intensificar as vendas online, visto que o shopping ficou fechado em função 

do isolamento social.  

 

Quanto a mudança comportamental, o impacto negativo na saúde 

mental dos colaboradores e a queda de produtividade, a empresa relatou oscilação 

de humor e até mesmo de rendimento. Segundo o entrevistado:  
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Havia muita oscilação de humor, mas tivemos dois tipos de funcionários. 

Alguns passaram a trabalhar mais para não serem mandados embora, 

enquanto outros perderam rendimento em função de ansiedade e medo. 

 

Ao analisar as dificuldades de gestão do período pandêmico, o 

entrevistado alegou que os fatores mais desafiadores foram:  

Controle de fluxo de caixa e motivação dos funcionários. 

 

Quanto aos cuidados e providencias para amenizar os impactos de 

saúde mental dos colaboradores, segundo relatou o entrevistado 03, a empresa 

optou por agir sempre com clareza e transparência sobre as atitudes que seriam 

tomadas.  

Com 17 anos de mercado a Empresa Vest03 sempre foi referência de 

mercado e administração. O principal fator que fez com que esta empresa motivasse 

o interesse pelo estudo foi o fato de ela ter enfrentado a pandemia e permanecido 

com solidez.  

Com o propósito de melhor compreender a empresa e sua 

administração, principalmente diante da crise econômica que se instaurou no Brasil 

com a chegada da pandemia COVID-19, foi enviada uma pesquisa para o 

responsável pela loja. O entrevistado respondeu os questionários localizados nos 

anexos 7, 8 e 9, revelando a realidade da empresa antes, durante e após a 

pandemia expondo a utilização do e-commerce pela empresa. 

Conforme foi exposto nas respostas dos questionários de utilização do 

comércio eletrônico encontrados nos anexos 7 e 8, nota-se que diante de todos os 

canais de vendas online mencionados na pesquisa, os únicos utilizados pela 

empresa foram os aplicativos, as lojas no Instagram e as listas e grupos no 

WhatsApp e Telegram.  

Com relação a venda por aplicativos o uso era muito baixo antes da 

COVID-19, quase inexistente, com a chegada da COVID-19 a empresa aumentou 
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um pouco o uso deste canal de venda, mesmo assim configurava uma utilização 

bem limitada.  

Já a loja do Instagram era usada medianamente, porém com a vinda 

da COVID-19, as vendas através do Instagram cresceram totalmente, e após a 

pandemia as vendas online por meio deste canal caíram e passaram a representar 

um total menos valorizado de vendas. 

Quanto as listas e grupos no WhatsApp e Telegram, pode-se dizer que 

desde antes da pandemia, durante e após, eram extremamente utilizadas e 

compunham um percentual de 100% de vendas.  

Conforme exposto nas respostas mencionadas no roteiro de entrevista 

sobre o comércio eletrônico encontrado no anexo 9, pode-se dizer que antes da 

COVID-19 a empresa utilizava o WhatsApp e o Instagram de forma mais sutil como 

meio de venda. Entretanto, com a chegada da COVID-19 a empresa passou a 

utilizar esses canais como principais meios de venda. Diante disso, o entrevistado 

ressalta que essas estratégias foram efetivas de modo que elas possibilitaram a 

apresentação dos produtos e promoveram uma forma de atendimento ao cliente 

naquele momento tão caótico. Após a pandemia a empresa continuou utilizando 

esses canais de venda, além do CR Bônus e o zoom. O entrevistado alegou não 

possuir dificuldades para implantar estas estratégias.  

Segundo o entrevistado a vantagem da utilização de diversos tipos de 

comércio eletrônico está no fato de que proporciona o aumento de opções para 

alcançar um número maior de clientes. 
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4.1.4 Empresa Vest04 

A quarta empresa analisada opera no setor de comércio de roupas 

masculinas e confecção de calçados masculinos, essa empresa é referência quando 

o assunto é qualidade, seja nos produtos vendidos e produzidos, seja no 

atendimento ao publico, mas também na gestão empresarial. Além de vender roupas 

masculinas de marcas extremamente famosas, a empresa também opera com 

venda de sapatos de fabricação e marca própria. 

Outro fator de extrema relevância e um dos maiores motivos para o 

interesse pelo estudo da empresa é a importância que ela dá para a inovação, não 

somente em suas coleções, mas principalmente nas decisões e na gestão da 

mudança quando se faz necessário. As informações com relação ao nível de 

utilização do comércio eletrônico formal e informal pela empresa Vest04 estão 

expostas no Quadro 5. 

No que se refere ao uso das estratégias de utilização do comercio 

eletrônico, antes, durante e após a chegada da pandemia, a empresa Vest04 

apresentou uma transformação de frequência com relação a utilização desses 

recursos. Com a chegada da pandemia as vendas online aumentaram 

consideravelmente. Conforme exposto pelo entrevistado 04: 

 

Anteriormente era pouco utilizado, mas com foco em expandir o negócio. 

Não era tão efetivo pela falta de trabalho contínuo e diário. Durante a 

pandemia intensificou as vendas via WhatsApp, Instagram e houve 

investimento no e-commerce. Foram efetivas, pois era o único meio de 

vender durante aquele período. Após a pandemia investimos 100% em 

meios eletrônicos e nas vendas online, principalmente em aplicativos como 

o Instagram. Ainda temos dificuldades com o e-commerce pelo nosso 

segmento na área masculina e giro de estoque. 
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Quadro 5: Empresa Vest 04 - Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal  

Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a 

pandemia: 

Descrição % de uso antes da 
pandemia 
(usava antes da 
pandemia) 

% de uso durante a 
pandemia 
(começou a usar 
durante a pandemia) 

% de uso após a 
pandemia 
(pretende usar 
após a pandemia) 

Site próprio ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

(  ) não 
( x ) sim    50% 
 

(  ) não 
( x ) sim    50% 
 

Lojas online ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

(  ) não 
( x ) sim    80% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

Aplicativos (  ) não 
( x ) sim    30% 
 

(  ) não 
( x ) sim    90% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

Marketplaces ( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

( x ) não 
(  ) sim    _____% 
 

Lojas no Facebook (  ) não 
( x ) sim    30% 
 

(  ) não 
( x ) sim    80% 
 

(  ) não 
( x ) sim    90% 
 

Lojas no Instagram (  ) não 
( x ) sim    30% 
 

(  ) não 
( x ) sim    90% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

Listas e grupos no 
Whats App e 
Telegram 

(  ) não 
( x ) sim    80% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

(  ) não 
( x ) sim    100% 
 

Descrição antes da pandemia durante a pandemia após a pandemia 
 

Site próprio  
Nota: 0 
 

 
Nota: 5 
 

 
Nota: 7 
 

Lojas online  
Nota: 0 
 

 
Nota: 5 
 

 
Nota: 10 
 

Aplicativos  
Nota: 4 
 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 10 
 

Marketplaces  
Nota: 0 
 

 
Nota: 5 
 

 
Nota: 0 
 

Lojas no Facebook  
Nota: 5 
 

 
Nota: 7 
 

 
Nota: 10 
 

Lojas no Instagram  
Nota: 6 
 

 
Nota: 9 
 

 
Nota: 10 
 

Listas e grupos no 
WhatsApp e 
Telegram 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 10 
 

 
Nota: 10 
 

Nota de Eficiência Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a pandemia. 

Marque abaixo de 0 a 10 (0 = Nada importante, 10 = Muito importante) a sua opinião sobre a importância das 

estratégias de Comércio Eletrônico para a sobrevivência das empresas. 
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Com relação as vantagens e desvantagens de utilização dos diversos 

tipos de comercio eletrônico, pode-se dizer que para a empresa esses canais de 

vendas são extremamente vantajosos. Conforme mencionado pelo entrevistado 04:  

Para nós é 100% vantajoso, enxergamos como uma vitrine do nosso 

trabalho e forma de alcançar novos clientes e localizações. 

 

Ao analisar os fatores advindos da COVID-19 e os benefícios que 

estimularam o uso do comércio eletrônico pela empresa, pode-se dizer que o fator 

responsável por isso se refere as medidas restritivas. Conforme exposto pelo 

entrevistado:  

A pandemia impossibilitou o funcionamento integral da loja física, desta 

forma adotamos o comércio eletrônico e obtivemos aumento de fluxo de 

vendas e de renda, por meio disso tivemos no e-commerce uma maior 

visibilidade. 

 

No que se refere a importância dada pelo entrevistado sobre a gestão 

de mudanças dentro do contexto empresarial, pode-se perceber que a administração 

da empresa é pautada na resiliência, de modo que acompanham as transformações 

do mercado. Segundo relatos do entrevistado:  

O mundo vive em transformação e se não estivermos aptos a mudar 

conforme a necessidade do momento em que vivemos, ficamos vulneráveis 

e corremos o risco de ficarmos para trás da concorrência. 

 

Com relação a prática da gestão de mudanças dentro da organização, 

o entrevistado acha viável que seja dada uma maior atenção no contexto de 

mudanças organizacionais. Conforme mencionado pelo entrevistado 04: 

É necessário que fiquemos sempre atentos a mudança no âmbito 

administrativo, industrial e comercial. Nossa gestão é focada em não deixar 

os funcionários totalmente na zona de conforto, e sim a ficarem atentos as 

transformações do mercado. Procuro sempre trabalhar muito na 

comunicação, pois esta ferramenta ajuda a gerar compromisso com a 

solução dos problemas. 
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Quando a pandemia se instaurou, ocorreram muitas mudanças, não 

somente na vida pessoal da população, mas principalmente no contexto 

empresarial. As organizações precisaram implantar algumas mudanças 

administrativas. De acordo com o que foi mencionado pelo entrevistado:  

Nós implantamos algumas transformações, as principais foram a adaptação 

do quadro de funcionários com negociações de banco de horas e dispensa 

de colaboradores, negociações com fornecedores principalmente com 

relação ao prazo de pagamento e cobranças, e quanto a entrega e 

recebimento de mercadorias, e investimento no e-commerce como 

ferramenta de venda. 

 

Com relação a mudança comportamental e o impacto negativo na 

saúde mental dos funcionários, pode-se constatar que todos os percalços ocorreram 

por incerteza do que estava por vir. Segundo expos o entrevistado: 

Houve muitas mudanças comportamentais, principalmente em função do 

medo pela perda do emprego e da própria vida. Havia também muita 

ansiedade em função da incerteza sobre o futuro. 

 

Ao analisar as dificuldades da gestão diante do período pandêmico, 

pode-se dizer o mais desafiador foi lidar com as incertezas do mercado, dentre 

outros fatores. De acordo com os relatos do entrevistado: Qual principal dificuldade 

enfrentada na gestão durante o período pandêmico?  

As principais dificuldades foram lidar com as incertezas do mercado e da 

gestão pública, com a falta de previsão de curto e médio prazo e 

preocupações com caixa da empresa. 

 

Há aproximadamente 5 anos no mercado a empresa é referência 

quando o assunto é bom gosto, qualidade, inovação, mas principalmente resiliência 

administrativa. Levando em consideração o tempo de existência da empresa, 

percebe-se que não existe dificuldades de adaptação quando uma mudança se faz 

necessária.  



87 
 

 
 

Com três anos de mercado a empresa deparou-se com um período de 

instabilidade econômica que assolava o mundo inteiro, a crise advinda da pandemia 

COVID-19. Diante desse caso, o dono da empresa não se sentiu ameaçado, pelo 

contrário, buscou inovações e obteve resultados melhores do que o esperado. 

Diante disso surgiu o interesse pelo estudo da empresa. A fim de melhor 

compreender a empresa e sua gestão, foi enviada uma pesquisa para o responsável 

pela loja. O entrevistado demonstra a realidade enfrentada pela empresa antes, 

durante e após a pandemia expondo a utilização do comércio eletrônico pela 

empresa. 

Percebe-se que diante de todos os meios de vendas online 

mencionados na pesquisa, o único que não foi utilizado pela empresa é o 

Marketplace.  

Observando o que foi apontado sobre o site próprio, nota-se que antes 

da pandemia este canal de venda não era utilizado. Entretanto a partir da chegada 

da COVID-19 o empresário optou por criar um site próprio e desde então passou a 

utilizar este canal de venda durante e após a pandemia, o uso não era tão intenso, 

mas apresentava um percentual de 50%.  

Assim como o site próprio a loja online não era utilizada antes da 

chegada da COVID-19. Entretanto, quando a pandemia chegou no brasil foi criada 

uma loja online que representou um percentual considerável de uso, e mesmo após 

a pandemia permaneceu em ascensão. 

No que se refere a venda por aplicativos o uso era baixo antes da 

pandemia, porém, no período pandêmico a empresa aumentou consideravelmente o 

uso deste canal de venda, e mesmo após a COVID-19 as vendas por este meio só 

aumentavam.  

Tanto a loja do Facebook quanto a do Instagram eram usadas de 

maneira sutil, porém com a vinda da COVID-19, as vendas através destes canais 

cresceram totalmente, e após a pandemia as vendas permaneceram crescendo. 

Quanto as listas e grupos no WhatsApp e Telegram, pode-se dizer que 

desde antes, durante e após a pandemia, eram extremamente utilizadas. 



88 
 

Percebe-se que antes da COVID-19 o comércio eletrônico era pouco 

utilizado, mas havia foco de expansão deste tipo de negócio. Antes da pandemia a 

utilização do e-commerce era pouco efetiva em função da falta de investimento de 

tempo em um trabalho contínuo. 

Entretanto, com a vinda da pandemia a empresa passou a utilizar o 

WhatsApp, o Instagram, além do investimento no e-commerce. Neste período as 

estratégias de uso do comércio eletrônico foram primordiais, de modo que se tratava 

da única forma de venda existente em função do fechamento do comércio. esses 

canais como principais meios de venda.  

Após a pandemia a empresa passou a investir completamente em 

meios eletrônicos e nas vendas online, principalmente em aplicativos. O entrevistado 

ressaltou que há dificuldades com o e-commerce em função do segmento atuante, 

por tratar-se de moda masculina acaba apresentando o problema de giro de 

estoque.  

Conforme foi respondido, para a empresa a utilização de diversos tipos 

de comércio eletrônico é completamente vantajosa. A empresa enxerga este canal 

de venda como vitrine do próprio trabalho, e como forma de alcançar novos clientes.  

Por fim, o entrevistado ressalta que o COVID-19 impossibilitou o 

funcionamento das lojas físicas. Em função disso o comércio eletrônico foi o único 

meio de a empresa continuar atuando. Os benefícios advindos do uso do e-

commerce foi o aumento das vendas e de renda, além da maior visibilidade da 

empresa no mercado. 
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As empresas escolhidas para análise são do comércio no setor de 

moda. Todas possuem um excelente histórico de referência em qualidade de seus 

produtos, e pelo tempo de atuação de ambas, possuem uma excelente gestão. 

Os resultados e discussões em termos de comparações das empresas 

investigadas estarão organizados em torno dos objetivos específicos do presente 

trabalho. Primeiramente são discutidas as estratégias de utilização do Comércio 

Eletrônico e a importância para a sobrevivência das empresas, depois serão 

abordados os benefícios, vantagens e desvantagens do Comércio Eletrônico para as 

empresas, e por fim, são abordados os aspectos de mudanças organizacionais e 

comportamentais advindos da Pandemia COVID-19 e o uso do Comércio Eletrônico 

no setor de vestuário. 

 

4.2.1 Estratégias de utilização do Comércio Eletrônico 

Diante do contexto evolutivo do comercio eletrônico, surgiram diversas 

vertentes que são utilizadas como estratégias de venda neste tipo de varejo. Dentre 

elas estão: site próprio, loja online, aplicativos, Marketplaces lojas no Facebook, 

lojas no Instagram e os grupos de WhatsApp. 

A loja virtual própria, é aquela onde o empreendedor irá revender 

apenas os produtos no seu site sob a marca do seu site (CRUZ, 2021). 

O Marketplace é um dos modelos de negócio mais rentáveis do mundo. 

Ele é visto como um shopping online. No Marketplace há vários vendedores ou 

empresas diferentes oferecendo seus produtos ou serviços na plataforma. 

Geralmente, o dono do marketplace cobra uma comissão em cima da venda dos 

vendedores (KUVIATKOSKI, 2022). Este tipo de negócio é formado por uma 

plataforma colaborativa, que funciona como um shopping virtual, onde diversas 

categorias de bens e serviços são ofertadas por vários fornecedores, além do 

grande fluxo de visitas que oferece, todo suporte para realização das vendas é 

proporcionado pela gestora da plataforma, como o frete e os meios de pagamento, 

dentro de uma estrutura digital (SEBRAE, 2018). 
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Ter uma loja virtual no Facebook é uma escolha excelente para 

empreendedores que optam por vender na internet, principalmente porque não é 

preciso investir nenhum capital para expor seu produto ou serviço na maior rede 

social do mundo. Principalmente, porque o processo de compra nesta rede é mais 

objetivo, uma pequena interação do cliente com sua marca no Facebook pode 

aguçar a curiosidade dele, levando-a a sua loja. Para montar uma loja no Facebook 

o processo é muito fácil: basta ter uma conta pessoal na rede, fazer o login, clicar 

em configurações, acessar “Modelos e Guias” e clicar no modelo “Compras” 

(MLABS, 2020). 

Assim como no Facebook, se quiser tornar sua loja mais visível no 

Instagram, é preciso ter uma conta empresarial no aplicativo. As pessoas podem 

visitar a sua loja a partir da conta comercial do Instagram da sua empresa ou por 

meio do feed e stories. Quando estiverem vendo os produtos, poderão explorar 

coleções e comprar produtos, através do celular ou desktop (META, 2022). 

Por meio do estudo de caso pode-se perceber que de modo geral, no 

que se refere as estratégias de utilização do comercio eletrônico antes, durante e 

após a pandemia houve grande mudança no uso desses canais de vendas, algumas 

empresas utilizavam o comercio eletrônico sim, só que de forma bem moderada 

antes da chegada da COVID-19. Porém, quando a pandemia se instaurou no Brasil, 

com o decreto das medidas restritivas e isolamento social, as empresas foram 

fechadas e desta forma se viram obrigadas a utilizar o canal de venda online para 

sobreviver diante da crise econômica recorrente da pandemia. Diante da análise, 

pode-se dizer que essas estratégias foram efetivas, pois, as organizações puderam 

vender seus produtos e atender seus clientes. 

Quanto as dificuldades de implantação dessas estratégias, foram 

citadas o alto custo de investimento para criação de plataformas, sites ou lojas 

online, mas também o fator segurança diante do conhecimento dos hackers da 

internet. 
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4.2.2 Benefícios do Comércio Eletrônico 

Com relação as vantagens oferecidas pelo comercio eletrônico, pode-

se dizer que as principais são: facilidade em tornar-se referência em função das 

divulgações instantâneas na internet a todos os consumidores conectados; melhor 

controle de estoque em função da produção por demanda; a possibilidade de o 

sistema da empresa interagir de forma única com cada cliente, e obtendo assim uma 

excelente fidelização dos clientes, além de claro a reduzir de modo significativo o 

custo operacional. 

Por meio de todas as vantagens expostas, muitos empresários 

passaram a apostar neste tipo de negócio.  

Conforme citado durante o estudo, foi comprovado que a pandemia 

trouxe consigo uma crise tripla: a sanitária, econômica e comportamental. Com isso, 

ficou claro o quão impactante foi a pandemia para a população mundial, tanto 

economicamente quanto socialmente falando.  

A crise comportamental refere-se a todos os percalços psicológicos 

ocorridos com as pessoas em função de todas as mudanças abruptas que 

aconteceram em suas vidas em função da pandemia. Dentro do contexto 

empresarial isso não se fez diferente, em função do medo dos profissionais em 

perderem seus empregos, ou até de contrair o vírus e virem a óbito, muitos desses 

colaboradores influenciaram no desiquilíbrio empresarial, diante disso os 

empresários se viram obrigados a praticarem gestão de mudanças em suas 

organizações. 

Já no contexto econômico ficou clara a importância do comércio 

eletrônico. Foram abordadas no estudo diversas vantagens proporcionadas por este 

tipo de comércio. Em função disso, analisando as empresas e o contexto que foram 

inseridas desde a chegada da COVID-19, percebeu-se que sem este canal de venda 

talvez as empresas nem tivessem sobrevivido, ainda mais se for levado em 

consideração o tempo de duração da pandemia. 

Fazendo a junção da parte teórica da pesquisa e a parte pratica 

relatada no estudo de caso ficou claro o quanto o comércio eletrônico foi crucial para 

a economia, principalmente em momentos caóticos como foi o caso do período 

pandêmico. Diante disso, fica apresentado como uma sugestão para as empresas 
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investirem no e-commerce, de modo que este tipo de negócio vem crescendo cada 

vez mais. 

 

4.2.3 Mudanças organizacionais com o Comércio Eletrônico 

Ao analisar como é executada a gestão de mudanças nessas 

empresas, pode-se notar que todas as empresas se preocupam com as 

transformações e que mesmo de forma pontual, realizam mudanças quando 

necessário a fim de acompanhar o mercado e a própria concorrência.  

Com a chegada da pandemia, muitas mudanças ocorreram como: corte 

de gastos, redução do quadro de funcionários, mudanças nas formas de efetuar as 

vendas adotando o varejo online como meio de comercio, treinamento de 

funcionários, dentre outras.  

Diante de todas as transformações do contexto empresarial juntamente 

com as mudanças bruscas de hábitos, os funcionários apresentaram algumas 

mudanças comportamentais. Além disso, em função da incerteza sobre o futuro e 

medo de perderem suas vidas e seus empregos, muitos colaboradores sofreram 

impactos negativos em suas saúdes mentais.  

Ao analisar as entrevistas feitas nas quatro organizações, pode-se 

dizer que todas reconhecem a importância da gestão de mudanças dentro de suas 

empresas, principalmente pelas constantes transformações do mercado.  

Antes da chegada da COVID-19 as empresas estudadas concentravam 

suas vendas de modo presencial, recebendo os clientes na loja física. 

Com a vinda da pandemia, observou-se nas quatro empresas uma 

forte adaptação com relação ao modo de vender, devido ao fechamento de lojas 

físicas em função das medidas de isolamento social, todas intensificaram suas 

vendas utilizando o comércio online, algumas através de redes sociais, outras com 

um investimento maior optaram por implementar lojas online e sites próprios.  

Ao analisar as entrevistas, pode-se dizer que todas as empresas 

reconhecem a importância da gestão de mudanças, principalmente pelas constantes 

transformações do mercado. As quatro praticam a gestão de mudanças, mesmo que 

em situações pontuais.  
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Observou-se mudança nessas organizações em várias vertentes, 

como: adaptação do quadro de funcionários, negociações com fornecedores, 

inovação no comércio eletrônico em função do fechamento de lojas físicas, 

aceleração na produção no intuito de atender os clientes, inovação para novos 

meios de venda e claramente implementação de medidas de higienização maior 

para evitar o contágio do vírus. 

Quanto à mudança comportamental dos colaboradores, todos os 

entrevistados relataram que houve sim uma mudança, principalmente, pelo medo de 

contrair a doença no ambiente de trabalho e até mesmo receio que tinham de 

perderem seus empregos. 

Quanto à possibilidade de impacto negativo na saúde mental dos 

funcionários, a resposta foi unanime, todos os entrevistados relataram que teve sim 

um impacto negativo, principalmente ansiedade, incertezas e conforme relatado 

anteriormente, muito medo de contrair a doença no ambiente de trabalho. 

Ao analisar as dificuldades enfrentadas na gestão diante do período 

pandêmico, as principais foram: lidar com instabilidade do mercado, a falta de 

previsão de curto e médio prazo, preocupações com o fluxo de caixa da empresa, 

falta de motivação da equipe, redução do quadro de funcionários e até mesmo 

treinamento dos colaboradores que desempenhariam novas tarefas. 

No que tange a questão da queda de produtividade dos colaboradores, 

algumas empresas alegaram que os funcionários trabalhavam desmotivados em 

função do medo de contrair doença e isso influenciavam na produtividade. Em 

contrapartida nas outras empresas não houve queda de produtividade, até mesmo 

porque os colaboradores tinham medo de perder seus empregos e por isso se 

empenhavam mais do que de costume. 

Estudando as empresas deu para perceber que todas tomaram 

providências para amenizar os impactos na saúde mental dos funcionários, seja com 

transparência em todas as decisões tomadas, com uma conversa sincera para 

escutar as queixas desses colaboradores, ou até mesmo pela sanitização do 

ambiente de trabalho para evitar preocupações sobre contração da doença no 

ambiente de trabalho. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo descrever os aspectos relacionados 

ao comércio eletrônico e a sobrevivência das empresas de vestuário durante o 

período da pandemia COVID-19. Foi realizado um estudo de caso comparativo em 

empresas do setor de vestuário localizadas na cidade de Franca-SP.  

De acordo com a pesquisa realizada, pode-se perceber a existência de 

diversos efeitos advindos da pandemia COVID-19 que provocaram desequilíbrio em 

diversos setores, seja com relação a crise econômica, mas também a 

comportamental em função do abalo emocional desencadeado naquele momento 

pela perda de entes queridos, pelo medo de contrair o vírus e ir a óbito, e até mesmo 

de perder o emprego. 

Com relação a crise comportamental recorrente da pandemia COVID-

19, diversos foram os fatores que contribuíram com esse desequilíbrio, seja por 

medo de contrair a doença e perder a vida, ou pelo medo de enfrentar um 

desemprego em função da vertente econômica que assolava todo o mundo, além 

desses fatores tinha também a mudança abrupta de vida das pessoas como o 

isolamento social, isso desencadeou nas pessoas diversos transtornos psicológicos, 

pois, não se podia mais ver pessoas queridas que não morassem na mesma casa. 

Quanto ao objetivo específico de apresentar as estratégias de 

utilização do Comércio Eletrônico, foi possível notar que as empresas até 

trabalhavam um pouco com o comercio online, mas com a chegada da pandemia 

este tipo de comercio tomou conta das empresas, conforme mencionado acima, as 

empresas se viam impossibilitadas de trabalhar se não com as vendas online em 

função do isolamento social necessário para conter a proliferação viral daquele 

momento. 

Quanto às estratégias e aos benefícios do Comércio Eletrônico para as 

empresas de vestuário na Pandemia, foi possível observar que foram responsáveis 

pela sobrevivência das empresas diante do caos econômico instaurado com a 

COVID-19. Muitas permaneceram utilizando comercio online desde antes da 

pandemia, mas algumas passaram a investir na criação de sites próprios. Com este 

tipo de negócio, as empresas puderam atender seus clientes, não ficaram com 

estoque parado, faturaram e continuaram operando.  
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Em relação aos aspectos de mudanças organizacionais e 

comportamentais advindos da Pandemia COVID-19 e o uso do Comércio Eletrônico 

no setor de vestuário, observou-se que dentro do contexto empresarial a crise 

comportamental impactou o ambiente de trabalho, em função do medo que pairava 

tanto em relação a perda de emprego, mas também da própria vida do funcionário. 

Havia muita ansiedade por incertezas do que aconteceria no futuro 

Analisando a crise econômica do contexto pandêmico, diversos 

quesitos impulsionaram o comércio eletrônico dentro da realidade global causado 

pelo Coronavírus. Dentre essas variáveis temos as vantagens que este tipo de 

varejo oferece tanto para os consumidores, quanto para os empresários do ramo. 

Para os consumidores, podemos citar as principais que são: praticidade, chance de 

pesquisa pelo melhor preço, maior comodidade na compra do produto ou serviço, 

disponibilidade da loja aberta durante o dia todo, acesso instantâneo a todos os 

setores e produtos disponíveis para venda. Com relação aos empresários, pode-se 

notar as seguintes vantagens oferecidas por este tipo de negócio: facilidade em 

transformar-se em referência por meio das divulgações instantâneas na internet aos 

consumidores conectados, o estoque funcional através da produção por demanda, a 

redução do custo operacional, e a chance de o sistema da empresa interagir de 

forma única com cada cliente, resultando deste modo em um aumento das vendas e 

em uma maior fidelização dos clientes. 

Através destas vantagens, com a inserção da pandemia do COVID-19, 

empreendedores do mundo todo passaram a apostar neste tipo de negócio. Durante 

este período, o comércio eletrônico que já vinha crescendo, passou a tomar outra 

proporção de ascensão. Os investidores passaram a enxergar neste tipo de negócio 

a chance de sobrevivência, e até mesmo de crescimento diante da crise econômica 

recorrente da COVID-19, instalada entre o fim de 2019 até a atualidade. 

O objetivo geral e os específicos foram alcançados, visto que foi 

possível comprovar por meio das informações apontadas durante o estudo, que o 

comércio eletrônico pode ser considerado uma estratégia de sobrevivência 

empresarial, neste período de crise econômica impactada pela pandemia COVID-19. 

Por meio da utilização do e-commerce, devido as vantagens apontadas durante esta 

pesquisa, as empresas voltaram a produzir e faturar, e a economia continuou 

girando, mesmo diante de um período tão caótico e desiquilibrado como o que se 
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apresentou. Através do estudo de caso foi exposto que as vendas online auxiliaram 

no desenvolvimento regional da economia na cidade de Franca-SP, visto que diante 

daquele momento pandêmico, esta foi a única forma das empresas continuarem 

trabalhando diante do momento em que se faziam necessárias as medidas de 

isolamento social e lockdown.  
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APÊNDICES  

Apêndice 1 – Questionário de Utilização do Comércio Eletrônico 

Empresa: _______________________ 
Setor: ___________________________ 
Ramo de atividade: ___________________ 
Tempo de Funcionamento: ________________________ 
Faturamento aproximado Anual: ________________________ 
 
Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a pandemia: 

Descrição % de uso antes da 
pandemia 
(usava antes da 
pandemia) 

% de uso durante a 
pandemia 
(começou a usar 
durante a pandemia) 

% de uso após a 
pandemia 
(pretende usar após a 
pandemia) 

Site próprio (  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

Lojas online (  ) não (  ) não (  ) não 

https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/62802
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(  ) sim    _____% (  ) sim    _____% (  ) sim    _____% 

Aplicativos (  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

Marketplaces (  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

Lojas no Facebook (  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

Lojas no Instagram (  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

Listas e grupos no 
Whatsapp e Telegram 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

(  ) não 
(  ) sim    _____% 

 
Nota de Eficiência Utilização do Comércio Eletrônico Formal e Informal antes, durante e após a pandemia. Marque 
abaixo de 0 a 10 (0 = Nada importante, 10 = Muito importante) a sua opinião sobre a importância das estratégias de 
Comércio Eletrônico para a sobrevivência das empresas 

 

Descrição antes da pandemia durante a pandemia após a pandemia 
 

Site próprio  
Nota_____ 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 

Lojas online  
Nota_____ 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 

Aplicativos  
Nota_____ 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 

Marketplaces  
Nota_____ 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 

Lojas no Facebook  
Nota_____ 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 

Lojas no Instagram  
Nota_____ 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 

Listas e grupos no 
Whatsapp e Telegram 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 

 
Nota_____ 
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Apêndice 2 – Roteiro de Entrevistas sobre o Comércio Eletrônico 

 

Estratégias, Vantagens e Benefícios do Comércio Eletrônico na PandemiaCovid19 

1) Quem fundou a empresa? Como e quando a empresa surgiu? 

2) Quais foram as estratégias de utilização do Comércio Eletrônico antes da Pandemia? Foram 

efetivas? Por quê? 

3) Quais foram as estratégias de utilização do Comércio Eletrônico durante a Pandemia? Foram 

efetivas? Por quê? 

4) Quais são as estratégias de utilização do Comércio Eletrônico após a Pandemia? Quais as 

dificuldades para implantá-las? Por quê? 

5) Quais as vantagens e desvantagens de utilização dos diversos tipos de Comércio Eletrônico 

(Site próprio, Lojas online, Aplicativos, Marketplaces, Lojas no Facebook, Lojas no Instagram, 

Listas e grupos no Whats App e Telegram)? São efetivos? Por quê? 

6) Quais são os fatores provenientes da COVID-19 e os benefícios que estimularam a utilização 

do comércio eletrônico pela empresa? Por quê? 

 

Mudanças comportamentais com a Pandemia COVID-19 e o uso do Comércio Eletrônico 

7) Sendo a gestão de mudanças uma área de estudo em administração, que possui foco na 

necessidade de adaptação das empresas em situações adversas, você acha importante a 

gestão de mudanças dentro da sua organização? 

8) Você pratica a gestão de mudanças dentro da sua empresa? Se sim, como é realizada? 

9) Com a chegada da Pandemia COVID-19 muitas mudanças ocorreram. Dentro da sua 

organização foi necessária a implantação de uma mudança muito significativa? Se sim, pode 

dizer qual foi? 

10) Você notou muita mudança comportamental nos seus funcionários? 

11) Percebeu um impacto negativo na saúde mental do funcionário? 

12) Qual a principal dificuldade enfrentada na gestão durante este período pandêmico? 

13) Houve queda de produtividade na parte dos trabalhadores em razão da pandemia? 

14) Foi tomada alguma providência para amenizar os impactos na saúde mental do funcionário? 

Se sim, qual? 

 

 


