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RESUMO 

O comércio eletrônico ganhou destaque mundial após a pandemia Covid-19, porém 
os números apontam que o protagonismo da transformação digital do varejo já 
apresentava um crescimento expressivo na última década. As soluções tecnológicas 
direcionadas a essa forma de comércio surgem com frequência e têm chamado a 
atenção das indústrias, que procuram se comunicar diretamente com seus 
consumidores, a cidade de Franca/SP tem voltado suas operações para o fomento 
desse comércio como forma de escoamento de sua produção. Esta pesquisa objetiva 
descrever as principais diferenças entre indústrias, de porte microempresa, que 
adotam e não adotam o e-commerce como parte de suas operações, as análises 
foram feitas à luz dos conceitos de facilidades econômicas e oportunidades sociais 
descritas por Amartya Sen. Na primeira parte deste trabalho, buscou-se contextualizar 
o comércio eletrônico no Brasil através de dados de órgãos que fazem o 
monitoramento da internet. Na segunda parte, foram feitas entrevistas com quatro 
empresários que utilizam e-commerce e quatro que não o utilizam, em seguida 
comparados. Os resultados apontam que essas empresas possuem maior facilidade 
econômica e maiores oportunidades sociais em relação às que não se utilizam desse 
formato de comércio. As motivações de cada empresário para a adesão ou não ao 
comércio eletrônico variam; porém a agilidade e flexibilidade se destacam de um lado; 
do outro se destacam a falta de conhecimento, falta de tempo e a falta de mão de obra 
qualificada.  Verificou-se também que apesar de um grupo de empresas não trabalhar 
com vendas via internet, esses empresários não descartam a vontade de iniciar este 
trabalho. A pesquisa conclui que o e-commerce é uma ferramenta digital sólida, porém 
traz consigo desafios de gestão estratégica e organizacional, adaptação de processos 
industriais e gestão da informação. 
 
Palavras-chave: Comércio eletrônico. Desenvolvimento. Gestão estratégica e 
organizacional. Gestão da informação. Gestão de investimentos.  
  



 

 

ABSTRACT 

 
 

E-commerce gained global prominence after the Covid-19 pandemic, but the numbers 
show that the role of digital transformation in retail has already shown significant growth 
in the last decade. Technological solutions aimed at this form of commerce appear 
frequently and have attracted the attention of industries, which seek to communicate 
directly with their consumers, the city of Franca/SP has turned its operations towards 
promoting this commerce as a way of distributing its production. This research aims to 
describe the main differences between micro-enterprise-sized industries that adopt 
and do not adopt e-commerce as part of their operations. The analyzes were carried 
out in light of the concepts of economic facilities and social opportunities described by 
Amartya Sen. In the first Part of this work sought to contextualize electronic commerce 
in Brazil through data from bodies that monitor the internet. In the second part, 
interviews were carried out with four entrepreneurs who use e-commerce and four who 
do not use it, then compared. The results indicate that these companies have greater 
economic ease and greater social opportunities compared to those that do not use this 
commerce format. Each entrepreneur's motivations for adopting or not adopting e-
commerce vary; however, agility and flexibility stand out on the one hand; on the other, 
lack of knowledge, lack of time and lack of qualified labor stand out. It was also found 
that although a group of companies do not work with internet sales, these 
entrepreneurs do not rule out their desire to start this work. The research concludes 
that e-commerce is a solid digital tool, but it brings with it challenges in strategic and 
organizational management, adaptation of industrial processes and information 
management. 
 
Keywords: E-commerce. Development. Strategic and organizational management. 
Information management. Investment management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desenvolver um comércio eletrônico, em todas as suas variações, é objeto de 

desejo de empresas e empreendedores. De acordo com dados da Associação 

Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM), que monitora dados brasileiros do e-

commerce, o crescimento deste mercado é notável e a tendência é de crescimento 

(ABCOMM/FOREKAST, 2022). 

A pandemia Covid-19 agiu como catalisador do crescimento do mercado 

eletrônico, não se discute aqui, a pandemia em si, mas sim seus reflexos no dado 

campo; fazendo com que, muitas pessoas, se dispusessem a tentar a compra online 

e se acostumassem com suas conveniências (TOMÉ, 2021a). 

O ano de 2020 apresentou cenários muito difíceis para o varejo nacional e 

perspectiva de retração de 4%, mesmo assim, o varejo eletrônico colaborou para que 

houvesse expansão de 1,2% de faturamento e saldo positivo de 142 mil novos postos 

de trabalhos formais (TOMÉ, 2021a). 

A participação do e-commerce no total do varejo é notável, segundo a 

ABCOMM/Forekast (2022), no ano de 2020, em alguns meses chegou a ultrapassar 

20% do total. Esse crescimento chama a atenção de pequenos comerciantes, 

produtores e fabricantes de produtos, que enxergam uma oportunidade de atingirem 

uma nova clientela, que em outros tempos, não conseguiriam. Essa janela de 

oportunidade faz também com que clientes, possam encontrar produtos que não 

chegariam a seu conhecimento. 

Um outro aspecto interessante é que microempresas, que têm seu foco em 

vendas em atacado, para grandes players do mundo varejista físico, encontram aí 

uma oportunidade de venderem seus produtos com melhores margens de lucro e, 

ainda assim, fazer preços melhores ao cliente final, propiciando assim uma transação 

com ganhos mútuos. 

Para fomentar essa atividade importante, se fazem necessários canais que 

facilitem o meio de divulgação e que simplifiquem todo o processo de compra; há 

então as plataformas de marketplaces, que podem ser definidas como uma espécie 
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de shopping center online em que diversas lojas e marcas expõem seus produtos 

(TOMÉ, 2021b). 

Essas plataformas cobram comissionamento, porém fazem praticamente todo 

o trabalho de divulgação, intermediação de pagamento e integração logística, fazendo 

com que os microempresários consigam operar de forma mais simples. 

A temática pesquisada neste trabalho surgiu a partir de observações do autor 

ante ao crescimento do e-commerce no Brasil e na cidade.  A atenção a esse fato, se 

voltou com o movimento físico real ocorrido nas empresas de logística, fazendo com 

que se despertasse a vontade de entender melhor o que se passa na cidade de 

Franca-SP. Essa curiosidade levou à questão central do trabalho, que é entender a 

opção oferecida de comercio em meio eletrônico. 

Diante disso, como problema de pesquisa, pretende-se responder à pergunta: 

os microempresários, que têm como alternativa de negócio o e-commerce como fonte 

de demanda, possuem maior acesso, em relação as que não tem, às oportunidades 

sociais e facilidades econômicas? 

Por facilidades econômicas, é entendido que a pessoa consegue manter ou 

melhorar o padrão de vida anteriormente tido. Esse padrão de vida será medido pelas 

capacidades promovidas pelo aumento de poder econômico como uma consequência 

do desenvolvimento (SEN, 2010). 

Oportunidades sociais à luz de Sen (2010), traduz-se em arranjos 

estabelecidos em áreas como emprego, empreendedorismo e outras que podem 

influenciar o modo de vida da pessoa. Assim o trabalho tem destaque, como garantia 

de dignidade do trabalhador. 

A hipótese deste trabalho é que o e-commerce propicia facilidades econômicas 

e oportunidades sociais, para aqueles microempresários que o possuem como 

alternativa para a demanda necessária à empresa. 

Este trabalho tem como objetivo analisar as liberdades econômicas e as 

oportunidades sociais dos microempresários que têm como alternativa de negócio o 

e-commerce na cidade de Franca/SP, bem como os microempresários que não 

adotaram o e-commerce em seus negócios. 

a) Há três objetivos específicos neste trabalho: Descrever o panorama 

geral do comercio eletrônico no Brasil; 

b) Descrever à luz de Sen (2010), se comércio eletrônico na cidade de 

Franca/SP é uma boa opção para microempresários da cidade; 
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c) Entender as causas que levam, ou não, a adoção dos e-commerces 

pelos microempresários.  

Entender o e-commerce sob a ótica do vendedor é necessário para que ações 

dos órgãos competentes sejam direcionadas, tais como: fomentar a malha logística, 

aumentar a quantidade de cursos técnicos e superiores, que visam formar 

profissionais capacitados, aumentar o incentivo a empresas que desenvolvem 

tecnologias de processos industriais e digitais que aumentem a confiabilidade, 

flexibilidade e produtividade, investimento em setores promissores e outros. 

Do ponto de vista social, as microempresas alcançarem o reconhecimento de 

mercado pode trazer uma demanda com maior previsibilidade que pode impactar na 

forma como as pessoas vivem, seja na sua qualidade de vida por sua quantidade de 

horas trabalhadas, seja na sua liberdade financeira. 

A cidade de Franca/SP é importante polo calçadista do país, mas, apesar disso, 

tem seu ramo industrial diversificado, com empresas do ramo químico, têxtil 

(vestuário), borracha, alimentício e outras (FUNDAÇÃO SEADE, 2022). 

A primeira parte da pesquisa se dispõe a descrever o e-commerce no Brasil, à 

luz de Sen (2010), sua evolução e tendências. Para isso serão usados dados de 

relatórios de acesso livre de órgãos públicos ou privados como a Associação Brasileira 

de Comércio Eletrônico (ABCOMM), Fundação SEADE, Nuvem Commerce e outros.  

A segunda parte será a aplicação de roteiro de entrevistas, com perguntas 

diferentes para empresários que trabalham com e-commerce e que não trabalham 

com esse método, com o objetivo de aferir liberdade econômica e oportunidade social 

dos microempresários entrevistados. O roteiro foi montado para que se analisasse 

tanto como a empresa se comporta ante à demanda e como isso se reflete em 

aspectos da vida pessoal do empresário.  

Este trabalho se divide em sete capítulos, sendo a introdução o primeiro deles. 

No segundo discute-se conceitos sobre desenvolvimento, desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e por fim desenvolvimento regional. O terceiro 

capítulo discute sobre o comércio, comércio eletrônico, marketplaces e se caracteriza 

a cidade de Franca/SP.  

O quarto capítulo discorre sobre os procedimentos metodológicos adotados. O 

quinto capítulo apresenta os resultados obtidos com quadros que colocam as 

respostas dos empresários lado a lado; juntamente traz a discussão para cada uma 
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delas. O sexto capítulo apresenta as considerações finais com relação aos resultados 

e como eles se relacionam com a cidade de Franca.  

O presente estudo não tem a pretensão de ineditismo ou de findar a discussão, 

ao contrário, visa descrever um cenário que é inovador por natureza e pode ser 

explorado pela cidade de Franca/SP. Traz ainda a reflexão de utilizar o comércio 

eletrônico uma ferramenta para o aumento da liberdade dos indivíduos que dele 

sobrevivem. 

  



17 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A temática do desenvolvimento é sempre colocada em evidência sobre como 

levar um país, ou região, a um progresso que melhore a vida da população. Quando 

se trata desse conceito, não há consenso nem unidade de opinião, mesmo quando se 

trata de desenvolvimento regional (DIAS, 2019).  

Fernandes (2016) adverte sobre a atual confusão existente entre os termos 

desenvolvimento e crescimento, onde muitos indivíduos fazem o uso sem a devida 

distinção da conotação. Ainda em sua explanação Fernandes (2016) faz a devida 

separação em que crescimento, denota aspectos quantitativos e desenvolvimento 

aspectos qualitativos. Essa confusão pode ter sua causa em uma visão restrita sobre 

o avanço de uma sociedade, muitas pessoas consideram apenas o aspecto financeiro 

como o necessário para que a sociedade possa progredir. No entanto, esse aspecto 

é tratado como crescimento econômico (FERNANDES, 2016). 

Pereira (1972) caracteriza de forma particular sobre essa dúbia mistura de 

conceitos: 

O desenvolvimento, portanto, é um processo de transformação global. Seu 
resultado mais importante, todavia, ou pelo menos o mais direto, é o 
crescimento do padrão de vida da população. É por isso que, geralmente, se 
usa a expressão “desenvolvimento econômico” como sinônimo de 
“desenvolvimento” [...] (PEREIRA, 1972, p. 20). 

Ainda na mesma obra, Pereira (1972) disserta sobre o processo de 

desenvolvimento como uma transformação social, política e econômica, pelo qual, o 

padrão de vida das pessoas cresce de forma autônoma. Esse é o significado moderno 

da palavra, não sendo apenas o crescimento econômico. 

Oliveira (2002, p. 40) caracteriza o desenvolvimento como “um processo 

complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 

principalmente humana e social”. 

O desenvolvimento, na perspectiva de Sen (2010), ultrapassa os conceitos de 

Produto Interno Bruto (PIB), nível de industrialização e tecnologia. Ainda de acordo 

com o autor, essas métricas não devem ser a finalidade, mas um meio de se melhorar 
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as condições de vida dos cidadãos e de se fortalecer a liberdade, ponto central de sua 

teoria. Através disso entende-se que a carência dos recursos econômicos leva as 

pessoas a condições indignas de vida. 

Em sua obra, Sen (2010) propõe que a liberdade é o fim primordial e o principal 

meio para o desenvolvimento, onde a eliminação das privações e ampliação das 

liberdades humanas são objetivadas. Utiliza-se, de dois conceitos de liberdade que 

são as substantivas e as instrumentais. Pinheiro (2012), em seu estudo sobre Amartya 

Sem, resume de forma sucinta e clara esses dois conceitos e suas inter-relações: 

“Liberdades substantivas são aquelas que enriquecem nossas vidas e a que 
queremos atingir como fins, ao passo que as instrumentais são os meios para 
atingir aqueles fins. Por exemplo, para atingir a liberdade substantiva de ter 
boa saúde, eu busco as liberdades instrumentais de me alimentar bem, 
repousar, fazer exercícios físicos, viver em um lugar livre de poluição etc.” 
(PINHEIRO, 2012, p. 15)  

São propostas cinco liberdades instrumentais, sendo elas: política, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais e as garantias de transparência e segurança 

protetora. O autor define as mesmas como “liberdades instrumentais tendem a 

contribuir para a capacidade geral de a pessoa viver mais livremente, mas também 

têm o efeito de complementar umas às outras.” (SEN, 2010, p. 58).  

O Quadro 1 traz as explicações sucintas sobre cada umas delas. As duas 

liberdades que estão no cerne deste estudo serão mais bem exploradas nos itens 2.1 

(facilidade econômicas) e 2.2 (oportunidades sociais).  

Por fim, Amartya Sen conclui sobre a importância das liberdades instrumentais 

da forma: 

“Os papéis instrumentais da liberdade incluem vários componentes distintos, 
porém inter-relacionados, como facilidades econômicas, liberdades políticas, 
oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 
Esses direitos, oportunidades e intitulamentos instrumentais possuem fortes 
encadeamentos entre si, que podem se dar em diferentes direções. O 
processo de desenvolvimento é crucialmente influenciado por essas inter-
relações” (SEN, 2010, p. 77) 
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Quadro 1 – Liberdades instrumentais 

Liberdade política 
é baseada nas oportunidades das pessoas de escolher que irá governar e com 
quais princípios. Compreende também a possibilidade de fiscalização e crítica 
às autoridades 

Facilidades 
econômicas 

compreendem as oportunidades que as pessoas têm para se utilizarem de 
recursos econômicos para fins de troca, consumo ou produção 

Oportunidades 
sociais 

é a estruturação estabelecida pela sociedade nas áreas de educação, saúde e 
outras, que possibilitam a pessoa viver melhor 

Garantias de 
transparência 

é a liberdade das pessoas de conviverem com os outros sob a certeza de clareza 
em situações que necessitam sinceridade 

Segurança 
protetora 

refere-se à segurança social irá prevenir que as pessoas sejam levadas à 
miséria, à fome e, em casos extremos, a morte. Inclui benefícios sociais, 
complemento de renda, distribuição de alimentos etc. 

Fonte: O autor, adaptado de Sen (2010) 

 

A concepção de desenvolvimento apresentada por Sen (2010) sugere que não 

há critério único para avaliar o desenvolvimento. Quando se concentra nas liberdades 

diversas variáveis aparecem e chamam a atenção de forma positiva ou negativa. O 

que prejudica a avaliação nesse caso, é negligenciar aspectos relevantes por 

desatenção às liberdades das pessoas envolvidas. 

Não há uma significação que descreva claramente e decisivamente o 

desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento não encontrará acordo entre os 

autores, pois, há componentes ideológicos e políticos em sua estrutura que irão variar, 

conforme o tempo e local de análise. É imprescindível lembrar que, ao se falar desse 

assunto, também está se falando sobre crescimento, bem-estar, carências, privações 

e desequilíbrios (LEAL SANTOS, BRAGA, et al., 2012). 

2.1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Vasconcelos e Garcia (1998) tratam o desenvolvimento econômico como um 

conceito qualitativo, de forma a analisar, os desígnios de recursos dos setores da 

economia e seus impactos nos indicadores de bem-estar econômico e social. 

Baseado em observações de sociedades reais, Rostow (1961) propõe uma 

teoria de desenvolvimento econômico de cinco etapas baseada na modernização dos 
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países, advinda da industrialização dos países europeus, no contexto de revolução 

industrial, período durante e posterior à segunda guerra mundial, retratada no Quadro 

2. 

 

Quadro 2 - As cinco etapas do desenvolvimento econômico de Rostow 

Etapa Nome da etapa Descrição da etapa 

a 
Sociedade 
tradicional 

Majoritariamente agrária de subsistência, pouca tecnologia e renda 
limitada 

b 
Pré-requisitos 
para o arranco 

Aumento da modernização, emersão de novos investimentos, aumento 
da educação, novos métodos de produção. 

c 
Arranco 
(take off) 

Novas indústrias, arranco acelerado, reinvestimento, aumento de 
empregos, novas tecnologias, aumento na produtividade. 

d 

Crescimento 
autossustentáve
l (marcha para a 
maturidade) 

Capacidade de avançar além das indústrias que propiciaram o arranco. 
Absorção e e aplicação de tecnologia em seus recursos em busca de 
diversificação de produtos. 

e 
Era do consumo 
de massa 

A renda real ultrapassa o necessário para as carências mínimas 
(alimentação, moradia e vestuário). A estruturação aumentou a 
produtividade e a população - majoritariamente urbana agora - consome 
e desfruta dos produtos oferecidos pela economia amadurecida. 

Fonte: O autor, adaptado de Rostow (1961, p. 15)  

 

Pereira (1972) discorre que, para que haja desenvolvimento, a majoração no 

padrão de vida da população deve ser necessária e tender à autonomia. Essa 

majoração, se torna autônoma quando o desenvolvimento econômico passa a gerar 

a si mesmo; esse ponto é chamado pelo autor de capitalismo comercial, onde o 

reinvestimento é estimulado pelo lucro e se torna regra trazendo o automatismo para 

o desenvolvimento. 

O desenvolvimento econômico tem relação com a capacidade de inovação e o 

crédito disponível, sendo que, a produção de novos itens, traz a descontinuidade dos 

antigos e concentra, ao menos por um tempo, os lucros nas mãos daqueles que o 

fizeram (SCHUMPETER, 1982).  

O empreendedor tem papel fundamental na dinâmica de superação do estado 

inerte para se mover em direção ao desenvolvimento (SCHUMPETER, 1997). 

Assim, Perroux (1967) argumenta que o crescimento econômico deriva de um 

arranjo de condições motoras de iniciativas estatais e/ou privadas com diferentes 

proporções. 
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Sen (2010, p.36) destaca em sua obra a importância de liberdade de 

participação dos cidadãos no mercado e da importância dos arranjos do mercado no 

desenvolvimento, além do envolvimento de pequenos produtores no acesso ao 

mercado. Esse tópico é particularmente importante no entendimento do comércio 

eletrônico como protagonista do desenvolvimento. 

 

2.2. DESENVOLVMENTO SOCIAL 

A perspectiva de desenvolvimento de Sen (2010) passa essencialmente pelos 

campos da liberdade e capacidades humanas de poder executar ações que possam 

repercutir sua vontade e necessidade sem obstáculos. O conceito ultrapassa apenas 

a antiga visão de acumulação de bens e chega nas possibilidades de a pessoa poder 

usar as ferramentas disponíveis. Nessa visão, o aumento de renda pode ser tanto um 

meio de se promover capacidades como pode ser uma consequência do 

desenvolvimento (SEN, 2010).  

Da mesma forma, há capacidades que requerem um nível mínimo de renda, 

sendo privadas pela baixa renda. Assim, o desenvolvimento, de hoje tem concepção 

dinâmica ante ao progresso tecnológico, produtivos, democráticos, de segurança e 

econômicos, que decorrem ao longo do tempo; dessa forma, tangem as relações 

sociais e melhorias concebidas. 

Para chegar ao significado desejado de desenvolvimento é necessário passar 

por análises que dizem respeito ao ser humano em diversos aspectos, tais como: 

valores éticos, ambientais, políticos e sociais (SEN, 2010), além de se levar em conta 

o país em questão.  

Nesse pensamento, Amartya Sen, propõe a abordagem de se analisar o grau 

de liberdade que os indivíduos do território possuem, fazendo com que a conclusão 

seja de que, a liberdade, pode trazer desenvolvimento e este proporciona maior grau 

de liberdade. Para isso são propostas as cinco liberdades fundamentais expostas no 

Quadro 1. 

A perspectiva colocada por Sen (2010) leva em conta o bem-estar social 

atrelada à valorização do potencial de execução das ações que a pessoa pode fazer. 
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Em outras palavras, Amartya Sen confere um enfoque nas oportunidades que são 

oferecidas e a opção de escolher do indivíduo ante às alternativas. 

Outros aspectos desse enfoque, são as expectativas de vida, onde a morte da 

pessoa é encarada como uma privação de liberdades, uma vez que tira possíveis 

oportunidades que ainda poderiam ocorrer na vida; a restrição ao direito de votar e ao 

direito de cobrar os governantes eleitos; localização geográfica e o clima; nível de 

segurança pública para assegurar longevidade; educação para conseguir as 

oportunidades apresentadas e outras (SEN, 2010). 

Oportunidades sociais são arranjos estabelecidos em áreas como educação, 

emprego, empreendedorismo, saúde e outras que podem influenciar o modo de vida. 

Nessa ótica o emprego tem papel de destaque, uma vez que se garante a dignidade 

do trabalhador e seus direitos. 

Partindo desse entendimento, uma pessoa rica financeiramente moradora de 

uma pequena cidade da Sibéria dispõe de menos liberdade que uma pessoa 

trabalhadora e moradora do subúrbio da cidade de São Paulo, uma vez que, os 

aspectos climáticos, geográficos, tecnológicos e outros discutidos, estarão mais 

disponíveis à quem está na capital paulista. 

2.2.1. QUALIDADE DE VIDA 

 

Um aspecto que pode ser colocado ante ao desenvolvimento social é a 

Qualidade de Vida (QV), um conceito que é bastante variado e dinâmico, sendo usado 

de formas diferentes de acordo com a área de análise, apenas uma pequena parcela 

dos artigos tem uma definição conceitual de QV (KLUTHCOVSKY e KLUTHCOVSKY, 

2009). 

Gómez e Caballero (2021) dissertam que a noção de QV emergiu como um 

conceito de grande interesse em diversas áreas. A diversidade de entendimentos de 

áreas específicas culminou em uma visão multifacetada do conceito: filósofos 

exploram a natureza da existência; eticistas se preocupam com a utilidade social; 

economistas buscam eficiência na produção do bem material; médicos concentram-
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se na cura de doenças; e enfermeiros abordam a questão de forma abrangente, com 

enfoque social e humano. 

De acordo com Pereira, Teixeira e Santos (2012), o tema QV apresenta 

“imprecisões teórico metodológicas”, ocasionando difícil apuração do seu real 

significado, deixando complexo consenso entre diferentes áreas que examinam o 

tema. 

O uso imponderado do termo, intensificado pelo marketing despertado, faz com 

que a expressão diga tudo sem esclarecer nada. As características dos indicadores 

estão ligadas aos interesses de quem os estabelece (PIRES, MATIELLO JR e 

GONÇALVES, 1998).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a QV pode ser definida 

como: 

A qualidade de vida é definida pela OMS como “a percepção dos indivíduos 
de sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores em que 
vivem e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações”. É um conceito amplo que incorpora de forma complexa a 
saúde física das pessoas, o estado psicológico, o nível de independência, as 
relações sociais, as crenças pessoais e suas relações com as características 
marcantes do ambiente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012, p. 2). 

A OMS ainda dispõe de uma ferramenta chamada WHOQOL (World Health 

Organization Quality Of Life) em duas versões, longa e abreviada, para a medição dos 

níveis de qualidade de vida. Porém, os instrumentos de avaliação de qualidade de 

vida podem variar de acordo com o estudo; O WHOQOL é uma tentativa de 

padronização de medidas para se comparar culturas e estudos (PEREIRA, TEIXEIRA 

e SANTOS, 2012). 

Ao se dissertar sobre este assunto, deve-se falar sobre o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Em princípio, esse indicador surgiu para que o 

debate sobre desenvolvimento deixasse de ser puramente econômico, fazendo com 

que se olhasse para os aspectos sociais e culturais. Encontram-se inseridas nessa 

medida a renda, a saúde e a educação; tornando o índice sintético em relação à QV 

(MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000). 
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No mesmo trabalho Minayo, Hartz e Buss (2000, p. 10) complementam “O IDH 

se baseia na noção de capacidades[...] Nesse sentido, o desenvolvimento humano 

teria, [...] a expansão não apenas da riqueza, mas da potencialidade dos indivíduos”. 

É pertinente ponderar sobre a necessidade de evitar a adoção exclusiva de 

abordagens extremas na avaliação da QV. Então, é válido que, ao considerarmos a 

QV como um elemento significativo para nossa sociedade, seu conceito e métodos de 

avaliação sejam constantemente atualizados, levando em conta o progresso histórico 

e as demandas individuais (PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS, 2012). 

A QV pode ser entendida como um conjunto de aspectos da vida humana que 

interagem entre si para que as pessoas sejam mais felizes. 

2.3. FACILIDADES ECONÔMICAS E OPORTUNIDADES SOCIAIS 

O crescimento econômico é movido pelas transações financeiras, isto é 

conhecido, porém muitas outras relações não são conhecidas, não sendo levadas em 

conta nas análises políticas. “A contribuição do crescimento econômico tem de ser 

julgada não apenas pelo aumento de rendas privadas, mas também pela expansão 

de serviços sociais (incluindo, em muitos casos, redes de segurança social) que o 

crescimento econômico pode possibilitar” (SEN, 2010, p. 61). 

Essas oportunidades representam as opções concedidas aos sujeitos para 

empregar seus recursos econômicos visando consumo próprio, produção ou troca, 

elementos que variam conforme o nível de recursos do indivíduo. O vínculo entre a 

economia e a população de uma nação é entrelaçado, pois as variações em riqueza 

e renda do país têm um impacto direto na vida de seus habitantes (PANSIERI, 2020). 

O acesso facilitado a financiamentos e créditos facilita a operação de 

empresas, fazendo com que possam operar de forma contínua e com menores 

preocupações de acesso ao capital necessário para seu funcionamento, 

proporcionando facilidades econômicas ao microempresário. São as “oportunidades 

tidas pelos indivíduos para fins de consumo, produção e troca” (PINHEIRO, 2012, p. 

16).  

A relevância das facilidades econômicas como forma de gerar riqueza, 

mencionando o acesso ao crédito, que pode resultar em aprimoramento da cadeia de 
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produção. Trazendo benefícios às empresas, independentemente do porte 

(PANSIERI, 2020). 

“As facilidades econômicas são as oportunidades nas quais os indivíduos têm 
para empregar os recursos econômicos com o propósito de consumo, 
produção ou troca, o que dependerão dos seus recursos disponíveis, assim 
como as condições de troca, o papel dos preços relativo e as estruturas de 
mercados. O modo como a renda adicional é distribuída, o acesso e 
disponibilidade de financiamento rebate no desenvolvimento da sociedade” 
(NASCIMENTO, 2022, p. 166-167) 

Colocando o foco nas oportunidades sociais, estas têm local importante no 

raciocínio desenvolvido. Estas, por sua vez, saem do âmbito coletivo e centram a 

atenção no individuo; ainda que a sociedade também seja beneficiada. 

O analfabetismo (literal ou funcional) é restrição dupla: às oportunidades sociais 

e às liberdades políticas (PANSIERI, 2020).  

Ao não obter o mínimo necessário para que se exerça um trabalho que requeira 

entendimento de níveis de especificações maiores, o analfabetismo se torna uma 

barreira; por analogia pode-se dizer que a oportunidade de se melhorar o salário fica 

restrita. Já no campo da liberdade política o indivíduo fica inviabilizado de 

buscar/entender as informações. Sen faz pequena referência às oportunidades sociais 

do Brasil em seu livro. 

“A expansão de oportunidades sociais serviu para facilitar o desenvolvimento 
econômico com alto nível de emprego, criando também circunstâncias 
favoráveis para a redução das taxas de mortalidade e para o aumento da 
expectativa de vida. O contraste é nítido com outros países de crescimento 
elevado — como o Brasil — que apresentaram um crescimento do PNB per 
capita quase comparável, mas também têm uma longa história de grave 
desigualdade social, desemprego e descaso com o serviço público de saúde.” 
(SEN, 2010, p. 67) 

O analfabetismo digital é uma restrição para a oportunidade que se apresenta 

no trabalho com comércio eletrônico; sendo o não entendimento de como utilizar o 

mínimo de dispositivos eletrônicos e/ou softwares um impeditivo para acessar essa 

possibilidade. Igualmente, pode-se dizer que a falta de formação técnica sobre o 
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funcionamento de lojas virtuais ou e-marketplaces um impeditivo para que se 

desenvolva ou se aprimore um trabalho nas plataformas digitais. 

Com oportunidades sociais apropriadas, as pessoas têm o poder de nortear 

seu destino e se colocar a ajudar o próximo. Não precisam ser reconhecidos apenas 

como beneficiários de programas sociais (SEN, 2010). 

Nascimento (2022, p. 167) aborda oportunidades sociais como disposições que 

a sociedade estabelece em áreas como educação, saúde e outras, que impactam na 

autonomia da pessoa humana nas condições de vida. Assim, facilitam a vida das 

pessoas, assim como, suas participações nas vidas econômicas e políticas. 

Para microempresários a facilidade econômica está diretamente atrelada à sua 

capacidade de manter a produção com ocupação acima do mínimo necessário para o 

pagamento de suas obrigações. Na prática, isso quer dizer que conseguir uma boa 

carteira de pedidos, ou mesmo, saber que existe uma demanda diária consistente, faz 

com que exista confiança para a busca de melhorias; sejam elas tecnológicas ou por 

capacitações humanas. 

Quando há insegurança quanto à sua carteira de pedidos, algumas ações são 

deixadas de lado, entre elas treinamentos e/ou investimentos em novos processos. A 

insegurança pode ser causada por diversos motivos, dentre eles: aumento de 

concorrência, competição desleal, crise econômica, falta de competitividade da 

localidade, falta de mão de obra qualificada, falta de perspectiva futura, entre outros. 

A situação econômica da empresa pode impactar a vida pessoal do empresário, 

pois há obrigações para com as pessoas contratadas. A preocupação decorrente 

dessa conjuntura leva ao desgaste emocional, prejudicando à qualidade do descanso 

e até mesmo a possibilidade de se haver períodos de descanso. 

Diante de tais circunstâncias, algumas privações de benefícios, que podem 

fazer a diferença para os colaboradores, podem ser exigidas. Dentre as benesses que 

podem ser deixadas de lado estão as relacionadas à saúde e à educação profissional. 

As relacionadas à saúde referem-se ao pagamento de planos de saúde por 

exemplo, onde a empresa deixa de contribuir com o pagamento parcial ou total dos 

planos dos funcionários. Por um lado, deixa-se de gastar diretamente com essas 

despesas; por outro, o colaborador volta aos cuidados do governo, o que pode não 

ser bom dependendo da região, e talvez os cuidados necessários podem demorar 

mais ou causar mais faltas, causando despesa indireta. 
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Com relação à educação profissional, a empresa deixa de capacitar seu corpo 

de funcionários contratados para evitar a despesa direta (monetária ou cronológica) 

causada pelo curso. No entanto, isso faz com que as atualizações existentes deixem 

de chegar ao seu processo. Essas atualizações podem dizer respeito a melhorias que 

trariam economias à operação, tornando-a mais competitiva e produtiva. 

Não é uma situação fácil de se discernir, todavia há perdas de qualquer lado e 

o microempresário deve decidir qual será a menos prejudicial para a companhia. 

2.4. DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

O desenvolvimento como visto anteriormente, possui diversas abordagens, de 

acordo com o autor e o ângulo pelo qual é analisado. Isso leva a uma noção imprecisa, 

tendo qualificações diversas em trabalhos geográficos e de ciências sociais (CUNHA, 

SIMÕES e DE PAULA, 2005).  

Corrêa, Silveira e Kist (2019), tratam o conceito de desenvolvimento e 

desenvolvimento regional como não acabado e em permanente atualização e 

complementa: 

Conceitualmente, praticamente, não há distinção entre desenvolvimento de 
uma nação ou desenvolvimento de uma região, no entanto as explicações 
para um e outro caso podem ser distintas, por conta de uma questão de 
escala, das características socioespaciais e da historicidade diferencial dos 
territórios, ou mesmo de autonomia administrativa. Por sua vez, pensar o 
desenvolvimento regional implica considerar, ainda que de modo sintético, o 
que se entende por região, pois, a exemplo do desenvolvimento, há vasta e 
respeitável literatura a respeito (CORRÊA, SILVEIRA e KIST, 2019, p. 7). 

Lima e Simões (2009), caracterizam a dinâmica econômica regional como um 

tema complexo, considerando as inter-relações das diferentes localidades e dentro 

das mesmas, uma vez que o desenvolvimento econômico tende a ser um processo 

assimétrico que é propenso a consolidar regiões mais dinâmicas e com potencial de 

crescimento maior. 
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A definição de região é inexata, adaptando-se a diversas designações no 

âmbito dos estudos geográficos e das ciências sociais como um todo. O recorte a ser 

adotado como representação da região deve com a totalidade do espaço seccionado, 

e determinar o nível de seccionamento e quais as variáveis determinarão essa 

estratificação (CUNHA, SIMÕES e DE PAULA, 2005). 

 

Quadro 3 - As quatro formas de polarização do crescimento 

Ordem 
Tipo de 
polarização 

Descrição 

1 Técnica Relacionada ao encadeamento entre empresas 

2 Econômica Parte da geração de emprego e de renda pela indústria motriz 

3 Psicológica 
Inerente ao aspecto anímico gerado pelo clima de otimismo decorrente 
da instalação ou da existência da indústria motriz 

4 Geográfica 
Proporcionada pela transformação em torno das instalações industriais, 
gerando redução de custos de transporte e economias externas e de 
aglomeração 

Fonte: Perroux (1967), adaptado de Corrêa, Silveira e Kist (2019). 

 

Corrêa, Silveira e Kist (2019), assinalam que o crescimento ocorre de forma 

local em polos de crescimento, de acordo com a ocasião e o formato da economia. “A 

base desse pensamento é a existência de dois tipos de indústria: as motrizes e as 

movidas” (CORRÊA, SILVEIRA e KIST, 2019, p. 8), as motrizes aumentam a vendas 

e as compras de serviços e produtos das movidas, assim polarizando o crescimento, 

o Quadro 3 descreve as quatro formas de crescimento propostas por Perroux (1967).  

As indústrias motrizes são classificadas como indústrias que tem atividade 

inovadora, crescimento superior ao da indústria nacional, possui grande poder de 

mercado e exerce impulsos motores no crescimento local e regional (SOUZA, 2005). 

Então a definição de região é abrangente podendo ser afirmado que: “Região 

é, portanto, tudo aquilo que delimitamos como tal, isto é, tudo dependerá do fim, do 

objetivo que norteia a segmentação do território” (CUNHA, SIMÕES e DE PAULA, 

2005, p. 7). 
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3. COMÉRCIO ELETRÔNICO 

O comércio, de forma geral, tem seu nascimento a partir da percepção de que, 

a evolução da sociedade aumenta e a economia de subsistência, não mais suporta os 

indivíduos. As relações de troca nascem como forma de aproveitar o excedente das 

produções. Com isto, surge o problema da equivalência dos bens trocados, fazendo 

assim com que os meios de pagamentos comecem a aparecer; rudimentares no início, 

tais como metais preciosos e animais até surgir a moeda. Com o passar dos anos o 

tipo de comércio evoluiu e os meios de pagamento também o acompanharam 

(FINKELSTEIN, 2019). 

Pode-se dizer que, varejo no Brasil coincide com o início da corrida do ouro, 

apesar de um pequeno comércio existir desde o descobrimento. Quando os metais 

preciosos e pedras, são achados na região de Ouro Preto/MG, é desencadeado um 

povoamento em direção ao interior. Esse movimento faz com que necessidades 

surjam e comecem a surgir pessoas dispostas a suprir o que os garimpeiros e mineiros 

precisam (VAROTTO, 2018). 

O varejo moderno nacional tem seu início no contexto pós Segunda Guerra 

Mundial, com a variedade se ampliando para além de produtos alimentícios e meios 

de pagamento, por exemplo o cheque e crediário (VAROTTO, 2018). Também, são 

instaladas lojas de departamentos como a Sears e Mappin nos grandes centros de 

São Paulo e Rio de Janeiro, que inovam e trazem um sistema de autoatendimento e 

novos produtos, como eletrodomésticos, e serviços como assistência técnica 

(VAROTTO, 2018). 

O primeiro shopping center inaugurado no país foi na cidade de São Paulo no 

ano de 1966, naquela época o brasileiro tinha o costume de comprar tecidos no 

comercio de rua e fazer suas roupas, isso ocasionou dificuldades no início. Porém a 

comodidade, segurança e facilidade conquistaram os consumidores (VAROTTO, 

2018). Os números dos shopping centers no país segundo a Associação Brasileira de 

Shopping Centers (2023) são: 

• 620 shoppings; 

• Faturamento (2022) 159,2 bilhões de reais; 

• 112,7 mil lojas; 
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• 1,02 milhão de empregos gerados; 

• 397 milhões de visitas mês. 

A vontade de se expandir à clientela e oferecer os seus produtos a todos os 

que se identificam com tais sempre esteve presente nos desejos dos empresários 

comerciantes. As fronteiras físicas sempre foram impeditivas para que as pessoas 

pudessem ampliar seu horizonte de pesquisa, seja para procurar melhores preços, 

condições de pagamentos e/ou, opções de produtos que lhes satisfizessem as 

necessidades pretendidas. Não raros, são os relatos de pessoas com mais de 

sessenta anos, que mostram que antigamente determinados produtos somente eram 

achados em grandes centros, algumas capitais ou mesmo apenas na cidade de São 

Paulo. 

O progresso tecnológico trouxe a evolução da computação e das 

telecomunicações, aliadas a suas respectivas popularizações, e o surgimento da 

internet, faz com que, uma nova lacuna de opções, seja aberta para que toda essa 

modernização possa remover obstáculos do comércio tradicional e possibilite alcançar 

todo o mundo com maior velocidade.  

Albertin (2001), disserta, já no começo do milênio, sobre as profundas 

mudanças passadas pelo ambiente empresarial. Essas mudanças englobam desde 

tecnologias e aplicações que surgem para atender a necessidades já existentes, como 

oportunidades criadas pela nova aplicação dessas tecnologias. 

Drucker (2001), vê equivalência na razão de importância do comércio eletrônico 

a revolução da informação assim como a ferrovia esteve para a revolução industrial.  

Para a geografia, esse ponto se torna fundamental em sua análise espacial, 
pois, após anos de   exploração da espacialidade do comércio na cidade, 
temos a plena certeza da localização dos pontos comerciais, mas não a do 
consumidor, que, graças à tecnologia, pode estar localizado em qualquer 
parte do mundo. Esta lógica se complementa e se torna mais interessante à 
análise pelo ponto de vista do consumidor, que mantém uma relação mais 
virtual como ponto comercial do que geográfica; ou seja, o endereço da loja 
passa ser o eletrônico, e não mais o de sua representação física (DE 
TOLEDO, 2020, p. 362). 

Essa relação moderna entre consumidor e lojas físicas explanada por De 

Toledo (2020), em que os limites geográficos não mais são tão importantes faz com 
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que empresários decidam expor seus produtos ao mundo de forma online; dessa 

forma conseguem mostrar seus produtos a clientes que provavelmente nunca 

saberiam de sua existência. Além do fator geográfico para a venda Felipa (2017), 

ressalta a importância para os vendedores que conseguem achar fornecedores com 

maior facilidade.  

Pensar na Internet é ter em conta uma economia globalizada, onde não 
existem fronteiras ou limitações à comunicação e, se existirem, estão prestes 
a ser derrubadas por uma força que não é visível a olho nu. [...] Milhões de 
pessoas podem estar conectadas ao mundo e ter a possibilidade de comprar 
em qualquer lugar, desde que também estejam dispostas a pagar os impostos 
e custos de transferência que se originam desse tipo de operação (FELIPA, 
2017, p. 44). 

Segundo De Sousa, Klein e Voese (2022), o e-commerce pode ser uma opção 

estratégica para as micro e pequenas empresas (MPEs), que buscam continuar no 

mercado, pois, pode ampliar seu alcance; porém, há casos em que a empresa mantém 

o seu meio de venda eletrônico apenas para atender pressões vindas do seu tipo de 

negócios, fazendo com que tenha reconhecimento. Dessa forma é construído naquele 

tipo de ambiente de negócios um isomorfismo institucional, pois as empresas do 

mesmo ambiente tendem a se tornar semelhantes na maneira de atuar devido à 

pressão do ambiente de negócios. Outro tipo de isomorfismo é o mimético, em que as 

empresas identificam as ações exitosas de concorrentes e as adotam (DE SOUSA, 

KLEIN e VOESE, 2022). 

Albertin (2001) referente aos aspectos positivos do e-commerce: 

“Os sistemas do comércio eletrônico podem ter valor significativo como uma 
alavanca para novas estratégias de gerenciamento de clientes, 
principalmente porque eles: Conectam diretamente compradores e 
vendedores; apoiam troca de informações totalmente digitadas por eles; 
eliminam os limites de tempo e lugar; apoiam interatividade, podendo 
adaptar-se dinamicamente ao comportamento do cliente; e podem ser 
atualizados em tempo real, mantendo-se sempre atualizados” (ALBERTIN, 
2001, p. 16) 
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Lestari (2019, p. 105) afirma que as vendas online na Indonésia, quarta maior 

população mundial (DADOSMUNDIAIS.COM, 2023), tem projeção de crescimento na 

casa dos 150 bilhões de dólares anuais até 2025; dessa forma contribui 

significativamente para a melhoria das condições econômicas e sociais daquele país. 

Uma evolução do e-commerce é o mobile commerce (m-commerce), que é 

definido como transações monetárias feitas por dispositivos móveis (MIN, JI e QU, 

2008).  

Com o advento dos smartphones e a tecnologia do m-commerce o interesse 

das pessoas se difundiu devido às funcionalidades oferecidas no equipamento, de 

posse disso as empresas procuraram aproveitar essa disseminação dos dispositivos 

móveis e se adequaram para aderir a uma migração do e-commerce para o m-

commerce gerada principalmente pelos smartphones (PERINI, LAZZARI, et al., 2020). 

3.1. COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL 

Segundo Miniwatts Marketing Group (2021), o Brasil possui uma população 

estimada de 212 milhões de pessoas e 149 milhões delas com acesso à internet, 

totalizando aproximadamente 70% das pessoas com acesso ao mundo digital, 

ocupando assim a quinta posição no ranking dos países com mais usuários de 

internet. 

Cruz e Silva (2012), afirmam que as vendas online crescem de forma acelerada 

no país. Isso se deve às oportunidades mais agressivas que são observadas nesse 

meio, ainda mais com a melhora na rede logística. Também os consumidores se 

sentem mais confiantes para comprarem sem tocar o produto. (ARANTES, 2016). 

Em 2021, o Brasil ultrapassou o número de 1,5 milhão de lojas online (BIG 

DATA CORP, 2021), como mostrado na Figura 1. A ABCOMM/FOOREKAST (2022) 

em seu dashboard em tempo real mostrou que o Brasil ultrapassou 80 milhões 

pessoas que realizam compra online. 

Uma possibilidade de e-commerce é o uso de redes sociais e aplicativos de 

mensagens (Instagram e Whatsapp por exemplo) para, dado o aumento da procura 

das pessoas por esses meios, como relatado por Feiden, Ramos e Schwanke (2020). 
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Figura 1 - Evolução da quantidade de e-commerces no Brasil 

 

Fonte: (BIG DATA CORP, 2021) 

 

Segundo Feiden, Ramos e Schwanke (2020), a pandemia do Covid-19 fez com 

que o comércio eletrônico ganhasse protagonismo e se transformou em um aliado em 

muito nichos de mercado, até mesmo na agricultura familiar. Os autores ainda 

concluem que o e-commerce é uma boa alternativa, juntamente com as redes sociais 

e aplicativos de mensagens; como ponto a ser melhorado é destacado que a 

amplitude do alcance favorece o aumento da demanda, fazendo com que possa não 

haver condições de atender a todos os clientes. 

Os dados obtidos junto à Associação Brasileira de Comércio Eletrônico que 

mantém online um dashboard junto à empresa Forekast sobre os dados em tempo 

real do comércio eletrônico no Brasil. 

A Tabela 1 mostra a evolução do faturamento do varejo offline no Brasil, 

mostrando crescimento durante os doze anos do período coletado. Quando analisada 

em união com a Figura 2, percebe-se o aumento da participação do e-commerce no 

varejo total brasileiro, mostrando também seu crescimento contínuo. 
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Tabela 1- Evolução do faturamento do varejo offline 

 

Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

Figura 2 - Participaçao percentual do e-commerce no varejo total 

 

Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

A Tabela 2 mostra o aumento do tamanho do e-commerce em três frentes: 

faturamento, quantidade de pedidos e quantidade de compradores no Brasil. Essa 

tabela pode ter uma representação mais interessante quando analisada juntamente 

com as Figura 3, Figura 4 e Figura 5, sendo que estas ajudam a olhar a curva de 

crescimento acentuado principalmente após o ano de 2017. 

Ano Participação

2010 633,56

2011 743,67

2012 862,61

2013 981,98

2014 1.132,83

2015 1.194,92

2016 1.266,64

2017 1.310,04

2018 1.404,09

2019 1.489,87

2020 1.627,86

2021 1.650,65

2022 1.672,11

Faturamento Varejo 

Offline (Bilhões de R$)
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Tabela 2 - Evolução do faturamento, quantidade de pedidos e compradores do e-commerce 

 

Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

Ano
Faturamento

(bilhões de R$)

Pedidos

(em milhões)

Compradores

(em milhões)

2000 0,23 0,91 0,50

2001 0,49 1,82 1,00

2002 0,96 3,48 1,90

2003 1,56 5,58 3,05

2004 2,24 7,73 4,20

2005 3,31 10,67 5,80

2006 4,34 13,76 7,40

2007 6,24 20,12 10,70

2008 8,21 25,65 13,50

2009 12,41 37,05 19,50

2010 16,88 49,66 26,00

2011 20,83 59,52 31,00

2012 25,32 74,48 38,00

2013 31,42 91,08 46,00

2014 39,90 114,00 57,00

2015 48,20 123,60 60,00

2016 53,55 127,49 61,00

2017 60,14 139,86 63,00

2018 69,88 160,64 64,00

2019 89,96 214,20 68,00

2020 126,45 301,07 77,00

2021 150,82 335,16 79,80

2022 169,59 368,68 83,79
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Figura 3 - Evolução do faturamento do e-commerce 

 

Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

Figura 4 - Evolução da quantidade de pedidos no e-commerce 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 
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Figura 5 - Evolução da quantidade de compradores no e-commerce 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

A Figura 6 mostra um gráfico de barras compostas que completam 100% para 

representar a divisão de compras desde 2010 designando por gênero. Percebe-se um 

aumento e inversão de maioria por parte das mulheres. 
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Figura 6 - Distribuição das compras por sexo no e-commerce ao longo dos anos 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

As Tabela 3 e Tabela 4 mostram os percentuais de compra por critérios 

específicos. A Tabela 3 mostra, por faixa etária, qual a população mais consome neste 

tipo de varejo, observa-se um predomínio da população entre 25 e 54 anos. Já a 

Tabela 4 mostra a divisão de compras de acordo com a região do país, destaca-se o 

aumento de participação do nordeste nesse mercado. 
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Tabela 3 - Distribuição da faixa etária de compradores do e-commerce 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

Tabela 4 - Evolução das compras do e-commerce por região 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

Ano 10/14 15/24 25/34 35/44 45/54 55/64 65/74

2000 2,00 3,00 19,00 30,00 32,00 13,00 1,00

2001 2,00 3,08 19,02 30,19 31,58 12,81 1,32

2002 2,00 3,21 19,09 30,40 31,12 12,60 1,58

2003 2,00 3,42 19,21 30,63 30,58 12,37 1,79

2004 2,00 3,69 19,40 30,88 30,00 12,12 1,91

2005 2,00 4,00 19,63 31,12 29,40 11,88 1,97

2006 2,00 4,31 19,88 31,37 28,82 11,63 1,99

2007 2,00 4,58 20,12 31,60 28,30 11,40 2,00

2008 2,00 4,79 20,37 31,79 27,84 11,21 2,00

2009 2,02 4,92 20,60 31,91 27,48 11,06 2,01

2010 2,09 5,00 20,79 31,98 27,21 10,94 1,99

2011 2,21 5,08 20,91 32,00 27,00 10,79 2,01

2012 2,40 5,21 20,98 32,00 26,81 10,60 2,00

2013 2,60 5,40 21,02 32,02 26,58 10,37 2,01

2014 2,79 5,63 21,09 32,09 26,28 10,12 2,00

2015 2,91 5,88 21,21 32,21 25,88 9,88 2,03

2016 2,98 6,15 21,40 32,40 25,37 9,63 2,07

2017 3,00 6,46 21,63 32,63 24,72 9,37 2,19

2018 3,00 6,81 21,88 32,88 23,98 9,12 2,33

2019 3,00 7,19 22,13 33,13 23,19 8,87 2,49

2020 3,00 7,52 22,40 33,40 22,42 8,60 2,66

2021 1,80 8,00 22,50 34,00 22,60 8,30 2,80

2022 1,60 7,00 22,50 35,00 22,80 8,30 2,80

PERCENTUAL DE COMPRAS POR FAIXA ETÁRIA

Ano
CENTRO 

OESTE
NORDESTE NORTE SUDESTE SUL

2000 4,04 5,06 1,01 75,76 14,13

2001 4,56 5,21 1,03 75,05 14,15

2002 4,97 5,42 1,07 74,34 14,20

2003 5,25 5,71 1,12 73,67 14,25

2004 5,45 6,12 1,20 72,87 14,36

2005 5,64 6,63 1,29 72,13 14,31

2006 5,87 7,22 1,41 71,18 14,32

2007 6,13 7,86 1,54 70,16 14,31

2008 6,23 8,53 1,68 69,24 14,32

2009 6,28 9,10 1,81 68,62 14,19

2010 6,23 9,64 1,95 68,09 14,09

2011 6,24 10,24 2,10 67,30 14,12

2012 6,26 10,78 2,25 66,54 14,17

2013 6,23 11,18 2,37 66,14 14,08

2014 6,25 11,62 2,51 65,47 14,15

2015 6,26 11,95 2,54 65,54 13,70

2016 6,24 12,19 2,54 65,37 13,66

2017 6,29 12,51 2,56 64,88 13,76

2018 6,39 12,93 2,60 64,90 13,18

2019 6,40 13,50 2,60 64,00 13,50

2020 6,40 14,00 2,60 63,00 14,00

2021 6,50 14,50 2,60 62,30 14,10

2022 6,40 15,00 2,60 62,00 14,00
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A Figura 7 mostra o percentual de compras por classe social. Destaca-se o 

crescimento das classes C e D/E, mas sobretudo coloca-se em evidência o grande 

crescimento da classe C, sendo responsável por mais da metade das compras desde 

2016. 

 

Figura 7 - Evolução dos percentuais de compra por classe social 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

A Figura 8 traz o tipo de dispositivo usado na compra, mostrando que os 

dispositivos móveis já são responsáveis pela maioria das compras há 2 anos. A 

evolução dos dispositivos mobile (smartphones) os transformou em computadores de 

bolso, aliando-se isso ao acesso frequente da internet (Figura 11), o potencial aberto 

de pesquisa de produtos (por parte de clientes), ou de encontrar o consumidor (por 

parte do vendedor), se agigantou. 
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Figura 8 - Evolução dos dispositivos usados para fazer compras no e-commerce 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 

 

A Figura 9 mostra a previsão de evolução no faturamento do e-commerce para 

os próximos 5 anos. A Figura 9 mostra uma previsão otimista e acentuada até 2027. 

 

Figura 9 - Previsão do crescimento de faturamento no e-commerce para os próximos cinco anos 

 
Fonte: (ABCOMM/FOREKAST, 2022) 
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Os dados apontam para um crescimento do mercado eletrônico que se mostra 

mais acentuado nos últimos 5 anos, não sendo possível afirmar se a pandemia Covid-

19 acelerou o processo.  

As percepções até o momento sugerem que a revolução mobile influenciou o 

comportamento do consumidor, sendo uma possível explicação o acesso de 

aparelhos móveis de baixo custo aliados à popularização da banda larga e planos de 

telefonia 3G/4G. Isso se deve ao fato de os marketplaces e sites perceberem o 

potencial de compra existente nessa facilidade, tomando ações para tornar as 

compras mais rápidas, dessa forma pode-se afirmar que hoje as pessoas possuem 

mais que um shopping center nas mãos. 

A pesquisa anual TIC Domicílios (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), 2023) traz dados contundentes que 

corroboram a percepção tanto de forma de acesso à internet (Figura 10), frequência 

de uso (Figura 11), como também dados de posse de celular (Figura 12). Essa 

revolução mobile é corroborada por dados oficiais. As pessoas têm mais acesso à 

internet, principalmente pelo smartphone 

 

Figura 10 - Acesso dos usuários de internet, por dispositivo utilizado 

 
Fonte: (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), 2023) 

 

 Resposta 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Computador de mesa 37.373.042 36.498.482 31.554.405 30.602.610 39.644.231 26.567.519

 Total - Computador 61.865.106 61.719.045 54.997.866 56.042.318 64.374.011 53.003.651

 Notebook 38.030.672 39.243.933 35.998.544 37.744.505 46.078.874 38.956.420

 Tablet 17.279.159 17.812.717 14.529.271 14.119.471 12.812.172 14.312.693

 Telefone celular 100.836.401 115.473.184 122.582.876 132.419.854 150.939.394 147.507.480

 Aparelho de videogame 8.795.834 11.401.362 11.713.505 11.858.476 15.257.952 13.242.128

 Televisão 18.721.410 26.861.761 37.714.590 49.509.233 66.855.576 74.465.483

 Outros dispositivos  - 11.867  - 303.699  - 1.139.288

 C16 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPOSITIVO UTILIZADO
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Figura 11 - Frequência de uso dos usuários de internet 

 
Fonte: (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), 2023) 

  

Figura 12 - Quantidade de pessoas que possuem telefone celular 

 
Fonte: (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), 2023) 

 

A ampliação do número de compradores se deve bastante à afirmativa anterior, 

devido à entrada no mundo de compras online das classes C e D/E, fazendo com que 

essas pessoas também tenham acesso a itens anteriormente não alcançáveis. 

Os dados analisados e os fatos destacados fazem com que as microempresas 

tenham potencial de atingir consumidores que antes não enxergavam seus produtos 

e não eram vistos pelas empresas, dessa forma o comércio eletrônico, principalmente 

os e-marketplaces se tornem uma vitrine que através de algoritmos irá atrás dos 

consumidores com o perfil da determinada empresa. 

A plataforma de e-commerce Nuvemshop, produz anualmente relatórios que 

visam mapear as condições gerais dos usuários de seus serviços. É interessante de 

se analisar dois gráficos que confrontam a expectativa e a realidade dos donos de 

lojas online.  

A Figura 13 mostra os impactos positivos na vida do empreendedor eletrônico, 

onde é interessante ressaltar a melhoria sob o aspecto das capacidades pessoais, 

financeiros e de oportunidades sociais ligadas à saúde. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Todos os 

dias ou 

quase todos 

os dias

92.770.562 105.197.730 112.549.275 120.839.920  - 138.786.716

 Pelo menos 

uma vez por 

semana

11.113.582 11.406.379 10.512.578 9.554.022  - 6.045.789

 Pelo menos 

uma vez por 

mês

2.974.642 2.885.157 2.529.824 2.225.446  - 2.705.079

 Menos de 

uma vez por 

mês

1.029.583 1.208.728 1.318.557 1.223.854  - 850.606

 C3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FREQUÊNCIA DE USO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

146.916.540 148.647.168 149.595.941 153.050.720 166.762.082 163.327.925

 J2 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR



44 

 
Figura 13 - Quais melhorias o empreendedorismo trouxe para a vida da pessoa 

 
Fonte: (NUVEMSHOP, 2023) 

 

Na Figura 14 é possível ver os impactos negativos na vida do empreendedor 

eletrônico. É interessante ver que, o primeiro lugar é ocupado pela expectava frustrada 

de retorno financeiro e o segundo lugar e a frustração em relação à fala de tempo para 

lazer. 

 

Figura 14 - Impactos negativos do empreendedorismo na vida da pessoa.

 
Fonte: (NUVEMSHOP, 2023) 
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3.1.1. MARKETPLACES 

Marketplaces são mercados em que inúmeros vendedores são dispostos, tanto 

no mundo físico como no virtual, sendo que na realidade online a diferenciação pode 

ser dada pela nomenclatura e-marketplaces (DA SILVA, SENRA, et al., 2019). 

Esses mercados online dispõem de plataformas de integração em que cada 

vendedor pode sincronizar seu estoque e disponibilizar para a venda, onde toda a 

intermediação de venda, pagamento, envio e comissionamento é feito diretamente 

pela plataforma, sendo que o vendedor fica responsável apenas pela parte 

operacional de separação, embalo etiquetagem e postagem do produto. Empresas 

vendedoras de marketplaces podem se utilizar dessa ferramenta como mais uma 

vitrine para suas vendas. A performance na operação e a qualidade dos produtos, 

avaliadas pelos compradores, também fazem com que os algoritmos desses 

mercados online elevem os produtos anunciados daqueles bons vendedores. 

A tecnologia empregada pelos e-marketplaces, traz algoritmos que melhoram 

a oferta e divulgação aos clientes (LESSA, VIEIRA e MATOS, 2021), também se 

adicione a isso, as novas tecnologias de pagamento, fazendo com que se tornem boas 

alternativas para se vender. Essa tecnologia de inteligência artificial proporciona a 

identificação do comportamento do consumidor e passam a oferecer os itens 

pesquisados e similares. 

Os e-marketplaces são como shopping centers online, que ficam responsáveis 

pela experiencia do usuário e cuidam para que ele sempre volte para comprar 

qualquer item. Nesse cenário, os grandes players do Brasil são Mercado Livre, 

Magazine Luiza, B2W (Americanas, Shoptime e Submarino), Via Varejo (Ponto Frio, 

Casas Bahia e Extra), Netshoes, Amazon, Shopee, Ifood e outros. 

O efeito da pandemia Covid-19, fez com que as pessoas ficassem mais tempo 

em casa e, aumentassem seu tempo de uso de aparelhos eletrônicos (LESSA, VIEIRA 

e MATOS, 2021), fazendo com que a alternativa dos e-marketplaces se tornassem 

uma boa maneira de os varejistas conseguirem mostrar seus produtos. 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DAS MICROEMPRESAS E ASPECTOS 

LEGAIS DO E-COMMERCE 

As microempresas e empresas de pequeno porte têm sua atividade, 

constituição, regime jurídico, fiscal e tributário e outros direitos e deveres regidos pela 

Lei Complementar nº 123/2006, chamado de Estatuto da Microempresa (ME) e 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (SOBRINHO, 2020).   

A referida lei delibera acerca das definições e requisitos para que as empresas 

possam usufruir de regime jurídico diferenciado, garantindo-lhes os benefícios fiscais 

e tributários, como a opção pelo Simples, e de forma especial, vantagens de 

competividade e acesso aos mercados (SOBRINHO, 2020).   

Dessa forma, a Lei Complementar n.º 123/2006 estabeleceu, em seu artigo 3º, 

inciso I, o conceito de microempresa. 

Assim sendo, de acordo com o dispositivo legal referido, considera-se 

microempresa a sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de 

responsabilidade limitada e empresário a que se refere o artigo 966 do Código Civil 

(empresário individual), desde que devidamente registrados no Registro Público de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que lucre, em cada 

ano-calendário, receita bruta igual (faturamento) ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) (BRASIL, 2006).   

Sobre o enquadramento como microempresa Cruz (2022) diz: 

“Enquadrados como ME, um determinado empresário individual ou uma 
determinada sociedade empresária podem, por exemplo, desenvolver-se. 
Este, aliás, é o principal objetivo da lei: propiciar o desenvolvimento 
empresarial dos pequenos empreendedores. Ora, o desenvolvimento desse 
microempresário ou microempresa pode resultar no aumento de sua receita 
bruta anual, de modo a extrapolar o limite previsto no art. 3.º, inciso I, da Lei 
Geral, passando os novos valores a se encaixarem no limite do inciso II do 
mesmo dispositivo. Nesse caso, haverá um reenquadramento desse 
empresário ou dessa sociedade empresária, conforme o caso, que perderão 
a condição de microempresário e passarão a ostentar a condição de 
empresário de pequeno porte (EPP)” (CRUZ, 2022, p. 1140). 
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Nessa perspectiva, conclui-se que a definição adotada pela Lei Complementar 

n.º 123/2006 cobre o conceito de microempresa considera exclusivamente o critério 

de faturamento anual. Para se enquadrar nesse regime jurídico especial, a empresa 

necessita apenas comprovar que seu faturamento bruto anual não excede o limite 

imposto pela lei. Para tal delimitação, não são levados em consideração, portanto são 

irrelevantes, critérios como quantidade de funcionários, produtividade, exportação ou 

importação de mercadorias ou qualquer outro que não seja o faturamento bruto anual. 

O e-commerce, ou comércio eletrônico, é caracterizado “sempre que a venda 

de produtos ou serviços é instrumentalizada por meio de transmissão eletrônica de 

dados, o que ocorre no ambiente virtual da rede mundial de computadores (internet)” 

(CRUZ, 2022, p. 1173).   

Nesse sentido, é importante notar que não interessa se o produto 

comercializado é virtual (um software, por exemplo) ou físico (uma camiseta, por 

exemplo), mas se o contrato estabelecido entre as partes se deu por meio eletrônico 

e se, por esse mesmo meio, foi manifestada a concordância dos envolvidos no 

negócio. Comumente, para firmar esse tipo de contrato, as partes envolvidas se 

utilizam de assinatura eletrônica. 

O comércio eletrônico é regulamentado, no Brasil, pelo Decreto n.º 7.962/2013. 

Como a maioria das contratações on-line acontece entre fornecedores e 

consumidores, e não entre empresários, esse decreto teve por objetivo proteger as 

relações de consumo, e não as relações entre empresas. 

Nesse contexto, tendo por finalidade assegurar informações claras e precisas 

a respeito do produto, do serviço e do fornecedor, o art. 2.º do Decreto n.º 7.962/2013 

prevê o seguinte: 

Art. 2º Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para oferta 
ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em local de 
destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: 
I - Nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando houver, 
no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; 
II - Endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias para sua 
localização e contato; 
III - características essenciais do produto ou do serviço, incluídos os riscos à 
saúde e à segurança dos consumidores; 
IV - Discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou 
acessórias, tais como as de entrega ou seguros; 
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V - Condições integrais da oferta, incluídas modalidades de pagamento, 
disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou 
disponibilização do produto; e 
VI - Informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à 
fruição da oferta (BRASIL, 2013). 

Por sua vez, o art. 4.º do Decreto referido prevê alguns deveres direcionados 

ao fornecedor para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio 

eletrônico, como, entre outros, apresentar sumário do contrato antes da contratação, 

com as informações necessárias à atividade do direito de escolha do consumidor, 

enfatizadas as cláusulas que limitem direitos (inciso I), manter serviço adequado e 

eficaz de atendimento em meio eletrônico, que possibilite ao consumidor a resolução 

de demandas referentes à informação, dúvida, reclamação, suspensão ou 

cancelamento do contrato (inciso V), e utilizar mecanismos de segurança eficazes 

para pagamento e para tratamento de dados do consumidor (inciso VII) (BRASIL, 

2013).   

Nessa direção, o art. 5.º do Decreto n.º 7.962/2013 prevê o direito de 

arrependimento do consumidor, ao dispor que “o fornecedor deve informar, de forma 

clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de 

arrependimento pelo consumidor”.  

O parágrafo primeiro assegura ao consumidor o exercício do direito de 

arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para contratação, sem prejuízo de 

outros meios disponibilizados. Já o parágrafo terceiro traz importante determinação 

do direito ao ressarcimento, ao prever que “o exercício do direito de arrependimento 

será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à 

administradora do cartão de crédito ou similar, para que a transação não seja lançada 

na fatura do consumidor ou seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na 

fatura já tenha sido realizado” (BRASIL, 2013).   

Deve-se ressaltar, que o direito de arrependimento não é novidade trazida pelo 

Decreto n.º 7.962/2013, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 

8.078/1990) já o previa em seu artigo 49, o qual, apesar de não mencionar 

expressamente as compras efetuadas via internet, também a elas se aplica. Leia-se 

o texto na íntegra: 



49 

 
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar 
de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre 
que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento 
previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, 
durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente 
atualizados (BRASIL, 1990).   

Por fim, deve-se ressaltar novamente que o Decreto n.º 7.962/2013 se aplica 

somente às relações efetuadas na internet que sejam de consumo, envolvendo 

fornecedor e consumidor, nos termos do seu art. 1.º, não sendo direcionado para 

relações interempresariais. 

3.3. A ECONOMIA E O E-COMMERCE DE FRANCA/SP 

A cidade de Franca, interior de São Paulo, é conhecida por ser a capital 

nacional do calçado masculino, capital do café e por seu parque têxtil de mais de 

duzentas empresas (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023). 

O município possui 345 mil habitantes, sendo 51,1% mulheres e 48,9% homens 

e grau de urbanização de 98,2% - superior ao estado de São Paulo que é de 96,6% - 

(FUNDAÇÃO SEADE, 2022).  

O PIB municipal (valores de 2020) é composto por 75,6% de serviços, 13,8% 

indústria, 8,9% impostos e 1,6% agropecuária; a distribuição da produção industrial 

pode ser vista na Tabela 5. Já o PIB per capita é de R$28.961,00 ante R$53.263,00 

do estado de São Paulo. O salário médio da cidade é R$2.355,00 e do estado 

R$3.612,00 (FUNDAÇÃO SEADE, 2022). O Índice de Desenvolvimento Humano 

(valores de 2010) da cidade é de 0,780 e o estado 0,783 (FUNDAÇÃO SEADE, 2021). 

No Brasil existem 19,2 milhões de empresas abertas; no estado de São Paulo 

cerca de 5,9 milhões; na cidade de Franca 45,7 mil, das quais 3564 são 

microempresas do setor industrial (SEBRAE, 2020). Obtém-se então, uma média de 

96 habitantes/microempresas, contra 367 habitantes/microempresas da média 

nacional. Fica evidente a característica industrial do e importância do bom 

desempenho desse tipo de empresa para a localidade. 
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Tabela 5 - Distribuição da produção industrial da cidade de Franca/SP, valores referentes a 2017. 

 
Fonte: Fundação SEADE (2022). 

 

O Índice dos Desafios da Gestão Municipal (IDGM) (MACROPLAN, 2022), é 

um indicador similar ao IDH, porém, analisa somente as cem maiores cidades 

brasileiras com mais de 273 mil habitantes e que correspondem a metade do PIB 

nacional. São usados quinze indicadores de quatro áreas (educação, saúde, 

saneamento básico e sustentabilidade), que são importantes para a qualidade de vida 

da população e relacionados à oferta de serviços essenciais sob a égide dos 

municípios. O referido índice aponta Franca em sexto lugar no país, tendo subido 

dezessete posições na última década, como mostrado na Figura 15. 

 

Descrição do Setor
Valor Total

(Em reais)
Percentual

Couros e artefatos de couros  R$  1.007.534.984,00 71,77%

Produtos químicos  R$     111.796.131,80 7,96%

Produtos alimentícios  R$     103.617.098,00 7,38%

Borracha e material plástico  R$       76.186.768,32 5,43%

Produtos Têxteis  R$       24.640.642,80 1,76%

Celulose e produtos de papel  R$       19.967.480,47 1,42%

Veículos automotores, reboques e 

carrocerias
 R$       13.551.498,78 0,97%

Máquinas e equipamentos  R$       11.786.818,95 0,84%

Móveis  R$          7.653.177,41 0,55%

Produtos diversos  R$          6.654.684,83 0,47%

Manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos
 R$          5.582.343,95 0,40%

Produtos de metal  R$          3.204.920,59 0,23%

Bebidas  R$          3.192.831,01 0,23%

Equipamentos de informática, eletrônicos e 

ópticos
 R$          2.045.924,59 0,15%

Minerais não-metálicos  R$          1.870.603,78 0,13%

Outros equipamentos de transporte  R$          1.577.876,07 0,11%

Vestuário e acessórios  R$          1.538.425,87 0,11%

Impressão e reprodução de gravações  R$             947.617,79 0,07%

Metalurgia  R$             515.546,22 0,04%

Produtos de madeira  R$- 0,00%

Derivados do petróleo  R$- 0,00%

Biocombustíveis  R$- 0,00%

Produtos farmoquímicos e farmacêuticos  R$- 0,00%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos  R$- 0,00%
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Figura 15 - IDGM 2021, Franca na sexta posição. 

 
Fonte: Macroplan (2022). 

 

O Índice de Cidades Empreendedoras 2022 - ICE 2022 - (ENAP/ENDEAVOR, 

2022), é um relatório que analisa as cem cidades mais populosas do Brasil com o 

objetivo de se analisar quais cidades apresentam condições favoráveis ao 

empreendedorismo e ao seu desenvolvimento. Para sua construção são analisados 

sete aspectos diferentes e após isso é feito o ranking geral, algumas compensações 

são feitas para que se possa adequar as condições de comparação, por exemplo ao 

se colocar a cidade de São Paulo (SP) com 12 milhões de habitantes e Gravataí (SC) 

com 285 mil habitantes a disparidade entre populações é muito grande e deve ser 

feito um exame adequado. Os aspectos analisados pelo relatório são: 

 

i. Ambiente Regulatório: tempo de processos, tributação e complexidade 

burocrática; 

ii. Infraestrutura: transporte interurbano, condições urbanas; 

iii. Mercado: desenvolvimento econômico, clientes potenciais; 

iv. Acesso a Capital: capital disponível; 

v. Inovação: inputs, outputs; 

vi. Capital Humano: acessos e qualidade da mão de obra básica, acesso e 

qualidade da mão de obra qualificada; 
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vii. Cultura Empreendedora: iniciativa, instituições; 

 

A partir desses fatores, é formado o índice geral, porém, também são 

apresentadas as notas específicas por quesito analisado. A Tabela 6 mostra o ICE 

2022 para quatro cidades paulistas, o ranking inteiro não foi colocado devido ao seu 

tamanho, o critério de escolha para as 4 cidades foi: São Paulo é a primeira do ranking 

e referência para todas, Bauru e Taubaté são cidades de porte semelhante a Franca 

e estão em posições à frente e atrás de Franca. 

 

Tabela 6 - Índice de Cidades Empreendedoras 2022, com 4 cidades selecionadas para a comparação 

Quesito São Paulo Bauru  Franca  Taubaté  

ICE - Posição Geral 
Posição no estado 
ICE - Nota Geral 

1ᵃ 
1ᵃ 

9,29 

49ᵃ 
13ᵃ 
6,02 

70ᵃ 
18ᵃ 
5,51 

77ᵃ 
20ᵃ 
5,39 

Ambiente Regulatório (AR) 
Posição geral 
Nota Geral 

9ᵃ 
7,17 

72ᵃ 
5,55 

78ᵃ 
5,37 

97ᵃ 
4,53 

Infraestrutura (INF) 
Posição geral 
Nota Geral 

1ᵃ 
9,45 

38ᵃ 
6,28 

37ᵃ 
6,36 

47ᵃ 
5,93 

Mercado (MER) 
Posição geral 
Nota Geral 

16ᵃ 
7,03 

36ᵃ 
6,44 

66ᵃ 
5,50 

14ᵃ 
7,07 

Acesso Capital (AC) 
Posição geral 
Nota Geral 

1ᵃ 
11,98 

29ᵃ 
5,98 

31ᵃ 
5,95 

53ᵃ 
5,70 

Inovação (INO) 
Posição geral 
Nota Geral 

1ᵃ 
8,53 

50ᵃ 
5,95 

58ᵃ 
5,71 

53ᵃ 
5,90 

Capital Humano (CH) 
Posição geral 
Nota Geral 

57ᵃ 
5,83 

18ᵃ 
7,03 

34ᵃ 
6,55 

39ᵃ 
6,48 

Cultura Empreendedora (CE) 
Posição geral 
Nota Geral 

9ᵃ 
7,49 

52ᵃ 
5,49 

63ᵃ 
5,10 

66ᵃ 
5,10 

Fonte: (ENAP/ENDEAVOR, 2022), adaptado pelo autor 

 

Segundo o ICE 2022, Franca ocupa o 70° lugar no Brasil e o 18° no estado de 

São Paulo. É interessante ressaltar alguns pontos que chamam a atenção: a cidade 

possui boa infraestrutura e capital humano, em contrapartida o ambiente regulatório e 

o mercado estão no terço final do índice. 

Quando relacionado ao e-commerce, a cidade não dispõe de muitos estudos 

dedicados quanto à importância dessa modalidade. A grande maioria se dedica a falar 
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do comércio eletrônico no Brasil, deixando de lado o aspecto local. Houve requisição 

de dados por parte desta pesquisa para dois grandes marketplaces, porém não houve 

resposta positiva. Entretanto, há duas pesquisas empenhadas em começar a 

caracterizar a localidade em relação ao mercado online: Peixoto (2022) e Lima (2022). 

Peixoto (2022) faz um estudo comparativo entre quatro empresas de vestuário 

durante o período assolado pelo Covid-19. Por meio de sua pesquisa, é possível 

observar como a pandemia acelerou a adoção do meio pelas empresas. Do mesmo 

modo, faz considerações sobre as vantagens para o consumidor: comodidade, loja 

aberta o tempo todo, acesso imediato a diversos nichos e quantidade de produtos 

disponíveis. Para as empresas as enumeradas são levantadas os pontos: tornar-se 

referência em determinado produto, estoque funcional quando produzido pela própria 

empresa, custo operacional menor, experiencia única para cada cliente. 

Já Lima (2022) tem uma abordagem do assunto sob a perspectiva tecnológica 

de transformação digital; onde é retratado que esse processo pode ser prazeroso ou 

penoso, em vista de como está organizada a cultura organizacional em relação à 

inovação. Há também a constatação de falta de apoio por parte do governo municipal 

e entidades representativas francanas. O autor traz a afirmação que Franca tem um 

polo tecnológico instalado, com empresas que se especializaram em serviços 

eletrônicos, até empresas que fazem sua operação (Magalu por exemplo). 

“Através da pesquisa sobre o comércio eletrônico, pode-se constatar a 
importância de Franca como um dos maiores polos de e-commerce do estado 
de São Paulo. Muitas empresas estão migrando suas operações para o 
comércio online, utilizando plataformas terceirizadas (marketplace), as redes 
sociais e aplicativos de mensagens (WhatsApp), assim como o uso de 
plataformas próprias (site)” (LIMA, 2022, p. 94) 

Por último, Lima (2022) aborda a questão de custo operacional em relação aos 

métodos de vendas tradicionais com representantes; onde conclui que esse processo 

é caro e trabalhoso para a produção quando comparado ao processo de venda do e-

commerce. 
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3.4. A PANDEMIA COVID-19 E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

A pandemia Covid-19 teve duração entre 30 de janeiro de 2023 e 5 de maio de 

2023 (UNA-SUS, 2023), tendo seu pico entre abril de 2020 e dezembro de 2021. Neste 

período houve restrições de deslocamento e lockdowns em função das medidas de 

distanciamento social adotadas por governos municipais, estaduais e federal. 

De acordo com Peixoto (2022), a pandemia Covid-19 desencadeou não só 

efeitos econômicos, mas também comportamentais, sejam eles por medo de perder a 

vida, perder o emprego ou transtornos psicológicos decorridos do isolamento social.  

As empresas se viram impossibilitadas de trabalhar da forma usual com as 

medidas de lockdowns, dessa forma o comércio online foi a única saída possível 

naquele momento (PEIXOTO, 2022).  

Ainda no contexto de lockdowns ocorridos durante a pandemia, Lima (2022, p. 

46), afirma que “A pandemia da Covid-19 trouxe um fato novo para as empresas, 

causando transformações estruturais, muitas das quais que já estavam em 

andamento, mas, tiveram o processo acelerado, as tecnologias digitais foram o pilar 

dessa transformação, possibilitando o surgimento de novas oportunidades”. Mais à 

frente Lima (2022, p. 91) afirma que a pandemia impulsionou o uso de tecnologias, 

fazendo com que houvesse remodelação nas estratégias das empresas. 

Diante dos trabalhos citados é evidente que há uma transformação digital e um 

despertar pelos empresários para o uso da tecnologia, não só como forma de 

sobrevivência, mas também como forma de ampliação de sua vitrine alcance de 

clientes que não estão próximos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

De acordo com Andrade (2010, p. 117) a metodologia é o “conjunto de métodos 

ou caminhos na busca do conhecimento”. Essa busca deve ser uma investigação que 

busca trazer luz sobre determinada situação a partir de um método. 

Segundo Cervo e Bervian (1983, p. 23), “[...] entende-se por método o conjunto 

de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e demonstração 

da verdade”. 

Esta pesquisa pretende fazer uma análise descritiva-exploratória do cenário 

relativo ao comércio eletrônico e as possibilidades apresentadas às microempresas 

de Franca/SP. São compiladas informações acerca do varejo eletrônico com a 

finalidade de mostrar às pessoas os aspectos que podem ser úteis e possam ser 

considerados para ao se pensar nesse modo de comercializar.  

Foi elaborado um roteiro de entrevista, com a finalidade de entender o contexto 

em que se encontram os empresários que adotam, ou não, o e-commerce como parte 

de seu trabalho. Discutiu-se as facilidades econômicas e as oportunidades sociais. 

As empresas selecionadas para as entrevistas são da cidade de Franca/SP e 

foram escolhidas de acordo com a disposição de conceder a entrevista. Foram 

abordadas ao todo 15 empresas de um cadastro obtido com uma empresa de serviços 

de assessoria, porém algumas não quiseram participar e outras foram impossibilitadas 

por terem porte diferente do ambicionado pela pesquisa. As oito primeiras empresas 

que responderam e se encaixaram nos quesitos foram as eleitas para a pesquisa. 

As 8 empresas selecionadas foram divididas em dois grupos: as que trabalham 

com e-commerce e as que não trabalham com e-commerce. Desta forma, é possível 

executar um estudo comparativo (LAKATOS, 1990), entre conjuntos e sua condição 

presente. Foi definido que o grupo que trabalha com e-commerce será chamado “CE”, 

enquanto o grupo que não utiliza e-commerce será chamado “SE”. 

A delimitação deste trabalho é para microempresas (ME), seguindo a 

classificação do cartão CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil em seu site 

(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp). 

Todas as empresas tiveram seu cartão CNPJ consultado previamente para que a 

entrevista respeitasse o critério destacado. 
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As perguntas elaboradas foram divididas em gerais, para empresas com e-

commerce e para empresas sem e-commerce. Explicação: 

i. Perguntas gerais: Perguntas comuns aos dois grupos, feitas para 

contextualizar em qual grupo a empresa iria se enquadrar; 

ii. Com e-commerce (CE): Perguntas direcionadas para empresários que 

utilizam o e-commerce. São divididas em questionamentos gerais sobre 

empresa, sobre facilidades econômicas e sobre oportunidades sociais; 

iii. Sem e-commerce (SE): Perguntas direcionadas para empresários que 

utilizam o e-commerce. São divididas em questionamentos gerais sobre 

empresa, sobre facilidades econômicas e sobre oportunidades sociais. 

É importante informar que as perguntas não foram realizadas na ordem como 

apresentada nos resultados, tampouco na ordem em que estão apresentadas na 

seção 5 deste estudo. As perguntas foram feitas naturalmente de modo a deixar o 

entrevistado a vontade, assim as respostas fluíam e completavam as informações 

necessárias para cada pergunta. As entrevistas ocorreram entre os dias 07/06/2023 e 

07/07/2023. 

As questões chamadas “gerais” foram colocadas com a finalidade de se iniciar 

e terminar as entrevistas. Primeiro se inicia com as perguntas que contextualizam o 

tipo de produto fabricado pela empresa. Após isso é perguntado o motivo de se adotar, 

ou não, o e-commerce; aqui se procura entender como o empresário enxerga seu 

negócio e o mercado em que atua. Para finalizar a entrevista é pedido que se 

enumerem pontos fortes e fracos, para ambos os grupos, com a finalidade de o 

empresário discernir sobre o mercado de atuação, para que se documente e entenda 

as razões de se atuar nele. 

Após o início da entrevista; partiu-se para as perguntas sobre facilidades 

econômicas, onde se buscou introduzir a robustez econômica do mercado em que se 

atua. Buscou-se saber se existe muita concorrência, desgaste para se manter a 

quantidade mínima para a empresa operar. A ligação que se procurou estabelecer é, 

se há confiança para a empresa se manter investindo e melhorando, tanto o parque 

fabril, como as condições de trabalho. 

Após o contexto econômico, pretendeu-se assimilar se as condições 

financeiras resultam em oportunidades sociais para o empresário e para os 

colaboradores. Abordam-se aqui três aspectos fundamentais: educação profissional, 

saúde e oportunidades para descanso mental. 
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A análise das entrevistas foi feita com base comparativa entre as respostas de 

cada empresário. Para cada pergunta houve a transcrição das partes imediatamente 

antes e depois do cerne da resposta àquela indagação. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS CE 

As empresas e empresários que compõem o grupo com e-commerce são 

caracterizadas no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Caracterização das empresas e empresários com e-commerce 

Empresa CE1 CE2 CE3 CE4 

Tipo de 
produto 
comercializado 

Produtos pet: 
coleiras, guias, 
brinquedos 

Calçados 
Alpargatas 
masculinas e 
femininas 

Bolsas 

Porte 
Microempresa 
(ME) 

Microempresa 
(ME) 

Microempresa 
(ME) 

Microempresa 
(ME) 

Setor Indústria Indústria 
Comércio / 
Indústria 

Indústria 

Ano de 
fundação 

1986 2012 2015 2020 

Entrevistado Proprietário Proprietário Proprietário Proprietária 

Idade 42 36 31 35 

Sexo Masculino Masculino Masculino Feminino 

Grau de 
escolaridade 

Superior 
incompleto 

Segundo grau 
completo 

Superior completo 
Segundo grau 
completo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A empresa CE1, é especialista em produzir produtos para animais de 

estimação, já está no ramo há mais de 6 anos, apesar de sua fundação ser mais 

antiga. Apesar de seu porte ser ME, almeja o aumento de faturamento nos próximos 

anos com o aumento no portfólio de produtos. 
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A empresa CE2, é especialista em produzir tênis para caminhada e corrida, 

durante seis anos fez prestação de serviços para diversas fábricas, até que decidiu 

trilhar o próprio caminho com sua marca e seus produtos. Nos últimos dois anos tem 

procurado expandir seu catálogo de produtos para botas casuais femininas, a fim de 

entrar em um novo mercado para a marca. 

A empresa CE3, se destaca pela produção de alpargatas há 8 anos 

aproximadamente. Começou com a produção sendo feita em terceiros, preocupando-

se em apenas comercializar, há três anos montou sua própria produção, fez as 

adequações legais para que pudesse fabricar e atender a demanda. 

A empresa CE4, tem expertise em fabricação de bolsas, sua trajetória começa 

quando decide comercializar os produtos que já beneficiava como prestador de 

serviço, fez as adequações legais e começou a operar. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS SE 

As empresas e empresários que compõem o grupo sem e-commerce são 

caracterizadas no Quadro 5. 

 



59 

 
Quadro 5 – Caracterização das empresas e empresários sem e-commerce 

Empresa SE1 SE2 SE3 SE4 

Tipo de 
produto 
comercializado 

Calçados 
calçados 
masculinos e 
femininos 

Carteiras 
masculinas 

Botinas e botas 
para a área 
agrícola 

Porte 
Microempresa 
(ME) 

Microempresa 
(ME) 

Microempresa 
(ME) 

Microempresa 
(ME) 

Setor Indústria Indústria Indústria Indústria 

Ano de 
fundação 

2006 1999 2000 1996 

Entrevistado Proprietário Proprietário Proprietário Proprietário 

Idade 62 47 58 57 

Sexo Masculino Masculino Masculino Masculino 

Grau de 
escolaridade 

Segundo grau 
completo 

Segundo grau 
completo 

Segundo grau 
completo 

Superior completo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A empresa SE1 é fabricante de calçados há mais de quinze anos. Seu ponto 

forte é desenvolver produtos de alta complexidade para grandes marcas no mercado. 

A empresa SE2 fabrica calçados há vinte e quatro anos. Sua maior expertise 

está nos calçados que são chamados drives masculinos; porém, nos últimos três anos 

decidiu acrescer à sua carteira de produtos a linha feminina. 

A empresa SE3 é fabricante de carteiras masculinas, tem seu ponto forte a 

prestação de serviços de beneficiamento de produtos para grandes marcas. Nos 

últimos dois anos tem procurado diversificar seus produtos para outros acessórios 

como chaveiros, porta copos e cintos, todos em couro. 

A empresa SE4 é fabricante de botinas e botas focados na área agrícola. Tem 

vinte e sete anos de trabalho, desenvolve produtos com testes de campo exaustivos, 

para que possa oferecer produtos com soluções antes de seus concorrentes.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os resultados das entrevistas realizadas e a 

análise dos dados abertos separados.  

Para melhor análise das respostas dos entrevistados, foram elaborados 

quadros das respostas dos empresários para cada item a ser analisado.  

5.1. ENTREVISTAS COM EMPRESAS QUE UTILIZAM E-COMMERCE (CE) 

5.1.1. Facilidades econômicas das empresas CE 

Nesta seção serão listadas as perguntas e respostas relacionadas às 

facilidades econômicas do grupo que trabalha com e-commerce. Foram feitas três 

perguntas relacionadas a como o e-commerce impacta na rotina empresarial. Foram 

feitas as seguintes perguntas: 

i. O e-commerce aumentou o diminuiu seu esforço de venda para suprir a 

demanda necessária? (Quadro 6); 

ii. As vendas vindas do e-commerce proporcionam segurança financeira? 

(Quadro 7); 

iii. O e-commerce proporcionou melhoria no ambiente de trabalho? Ouve 

confiança para investimentos? (Quadro 8); 

A terceira pergunta é composta por duas partes, porém diz respeito diretamente 

a como a empresa lida com os investimentos necessários, independentemente da 

situação. 

No Quadro 6 estão dispostas as respostas obtidas para a primeira pergunta. A 

indagação sobre o esforço de venda com e-commerce tem respostas diversas entre 

os respondentes. 

Constata-se que apenas o CE1, teve seu esforço diminuído, mas no começo 

teve um trabalho maior; hoje consegue ter um tráfego orgânico pela busca pela marca 
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e pelos produtos que já são reconhecidos. Os outros três respondentes constataram 

aumento no esforço de vendas por motivos diversos.  

O primeiro motivo de aumento, retratado por CE2, é pela demanda de estudo 

para conhecer cada plataforma, mostrando que a transformação digital retratada por 

Lima (2022) é continua e exige rotina para manter os produtos em evidência. 

O segundo, retratado por CE3, é o aumento para poder aumentar o volume, 

pois há identificação de car6encia no nicho de atuação. 

O terceiro (CE4), é o aumento grande de esforço, onde a sazonalidade é 

apontada como uma causa. 

 

Quadro 6 - Esforço de vendas pelo grupo CE 

Empresa 
O e-commerce aumentou o diminuiu seu esforço de venda para suprir a 
demanda necessária? 

CE1 

"Eu acredito que o e-commerce aumentou a demanda de vendas. Sim, teve mais 
esforço no começo para as vendas online acontecerem, inclusive, não era a minha 
principal fonte de renda. Nós lutamos muito para que acontecesse pelo canal digital. 
E hoje eu acredito que não temos tanto o mesmo esforço para as vendas 
acontecerem." 

CE2 

"É a estratégia, é um pouco diferente de venda na loja física, a estratégia muda um 
pouco. Não que seja mais esforço mais ou menos, são estratégias diferentes. 
Internet demanda um pouco mais porque é mais minucioso, tem que ter um 
pouquinho mais de estudo e conhecimento, não só a parte de produzir, porque na 
venda física você não depende de você à venda e sim de um de um vendedor. Tem 
uma cartela de clientes, a internet, não você que tem que ter o conhecimento de 
como cada plataforma funciona perfeitamente." 

CE3 
"Hoje ele representa um aumento, porquê é um canal que eu tenho como escalar e 
buscar mais resultados para a empresa." 

CE4 
"Varia do mês, tem mês que se vende sozinho. Mas. ultimamente, está tendo muito 
esforço." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diante das entrevistas é importante destacar que o e-commerce exige a 

constante atualização, devido às inovações que ocorrem de forma rotineira. Em geral, 

nota-se que há um grande esforço para que o produto seja visto na frente dos 

concorrentes e que entender as atualizações ajudam diretamente nesse objetivo. 

No Quadro 7 estão relacionadas as respostas obtidas para a segunda pergunta. 

A indagação sobre o a segurança financeira advinda do e-commerce. 

De modo geral, três respondentes responderam que sim, sendo que dois 

mostraram ênfase e um relatou oscilação do mercado, mas ainda sim tem segurança. 

O entrevistado CE4 ressalta a sazonalidade novamente e diz que não tem segurança. 
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Percebe-se que, diante das respostas, aqueles respondentes que inteiram 

melhor das novidades e ferramentas online, obtém maior segurança em suas 

decisões. 

 

Quadro 7 - Segurança financeira a partir do e-commerce 

Empresa As vendas vindas do e-commerce proporcionam segurança financeira? 

CE1 
"Proporciona. Hoje, as vendas que vem acontecendo proporcionam. Nós temos aí 
planejamento de expansão, porque estamos vinculado ao investimento de marketing." 

CE2 

"É praticamente a mesma coisa de venda física, o mercado hoje ele oscila muito. Mas 
acaba que um pelo outro, acaba proporcionando sim, mas oscila bastante. Não tem uma 
régua, uma métrica do começo ao fim do ano; oscila bastante. E a gente trabalha com 
moda, a gente depende de estação, então oscila bastante." 

CE3 
"Hoje, sim. Hoje a segurança da empresa está relacionada diretamente ao nosso e-
commerce." 

CE4 
"Varia, tem mês que é melhor, mas tem vez que não, não é uma coisa fixa. Às vezes, 
não, não" 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Quadro 8 estão as respostas obtidas para a terceira pergunta. A indagação 

é sobre melhoria do ambiente de trabalho e consequentes investimentos decorridos 

da segurança financeira decorrida do e-commerce. 

Há consenso entre todos que houve melhora de ambiente de trabalho e 

confiança para investimentos, inclusive do CE4 que relatou não ter segurança 

financeira. 

 

Quadro 8 - Melhoria do ambiente de trabalho a partir do e-commerce 

Empresa 
O e-commerce proporcionou melhoria no ambiente de trabalho? Ouve confiança 
para investimentos? 

CE1 "Sim. Totalmente, confio demais." 

CE2 

"Sim, investimento é uma coisa que você tem que ir acompanhando e tem que ser e 
sendo feito para cada vez mais melhorar o produto. Porque muitas coisas que precisam 
ser melhoradas, que depende do investimento: uma máquina melhor ou uma máquina a 
mais que a gente não tem. E sim, a gente procura sempre investir para poder sempre ter 
um produto de melhor qualidade." 

CE3 
"Sim, a gente vem de um histórico de aumento de espaço físico e de maquinário, 
aprimoramento de funções, tudo devido ao aumento do e-commerce" 

CE4 

"Sim, melhorou bastante, porque nós começou (sic) com máquinas, como que fala, é as 
principais, né? Aí, conforme foi tendo as demandas a gente foi melhorando os 
equipamentos. Foi comprando mais igual (sic) que já tinha e comprando outros que faz 
um serviço mais rápido" 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A confiança para investimentos é importante, uma vez que as soluções 

tecnológicas aumentam a produtividade e a confiabilidade dos processos. Os 
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investimentos em equipamentos, ou mesmo softwares, ajudam a performance do 

vendedor que são bem recebidas pelos e-marketplaces. 

Diante das afirmações dos empresários neste bloco de perguntas, pode-se 

concluir que o e-commerce é sim um facilitador econômico. O crescimento da fatia no 

total do varejo nacional faz com que se tenha maiores expectativas na área econômica 

com essa modalidade. 

5.1.2. Oportunidades sociais das empresas CE 

Nesta seção serão listadas as perguntas e respostas relacionadas às 

oportunidades sociais do grupo que trabalha com e-commerce. Foram feitas três 

perguntas relacionadas a como o e-commerce impacta nas necessidades básicas dos 

colaboradores e do empresário. Foram feitas as seguintes perguntas: 

i. Comercializar pelo e-commerce contribui para que você possa fazer 

cursos de aprimoramento de capacidades que deseja? (Quadro 9); 

ii. Você tem acesso a saúde e serviços básicos de qualidade? O e-

commerce proporciona você pagar por serviços necessitados? (Quadro 

10); 

iii. Você tem tempo livre para desfrutar da família, amigos e ter lazer? O e-

commerce te possibilita tranquilidade para ter esses momentos? 

(Quadro 11); 

As segunda e terceira perguntas são compostas por duas partes, porém não 

são desconexas e não desviam do objetivo de olhar para as oportunidades sociais da 

empresa e do empresário. 

A pergunta do Quadro 9 diz respeito direto ao aprimoramento das capacidades 

das pessoas inseridas na rotina da empresa. Essas capacidades têm relacionamento 

direto com a atuação no cotidiano da empresa, como forma de performar melhor e 

elevando o nível de maturidade cognitiva da pessoa. 

É consenso entre todos os quatro empresários que o e-commerce proporciona 

oportunidades de fazer cursos e se aprimorar. Destacam-se os respondentes CE3 e 

CE4, que também proporcionam esse desenvolvimento para outras pessoas na 

empresa. Dessa forma consegue evoluir a equipe e a operação. 
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Outra resposta que merece atenção é a do CE2. É relatado que, além da 

oportunidade, existe a obrigação de se executar as melhorias de capacidades sob 

risco de ser ultrapassado pela concorrência. 

Sob a ótica de administração moderna, onde é necessário ter uma equipe com 

competência multidisciplinar, é bom constatar que os empresários da cidade têm a 

ótica de desenvolvimento de equipe, dessa forma ampliando a capacidade de 

execução de tarefas importantes pelos integrantes da equipe. 

  

Quadro 9 - Aprimoramento de capacidades pelo grupo CE. 

Empresa 
Comercializar pelo e-commerce contribui para que você possa fazer cursos de 
aprimoramento de capacidades que deseja? 

CE1 "Com certeza." 

CE2 

"Não só proporciona, como obriga. Igual eu falei, se você não tiver os cursos de 
capacitação, você não consegue sobreviver. Porquê a internet é o mercado, que todo 
dia muda alguma coisa. Então você tem que estar sempre se atualizando pra você não 
ficar para trás." 

CE3 
"Sim, com certeza. E, assim, com o aumento de volume de vendas, com a frequência 
das vendas, tanto curso quantos palestras é tanto para mim quanto os meus 
funcionários." 

CE4 
"Sim, eu sou a principal que faz os cursos, mas eu já paguei bastante cursos, já 
comprei também para os funcionários". 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A pergunta do Quadro 10 diz respeito direto ao acesso a plano de saúde pelo 

empresário, e a condição da empresa em oferecer isto aos funcionários. 

Houve semelhança nas respostas de CE2 e CE3 em que tem plano de saúde 

particular, porém a empresa não oferece aos colaboradores. Já CE1 relata, que a 

empresa tem condições de oferecer plano de saúde a todos os integrantes. Por último, 

CE4 diz que não possui plano de saúde particular, também a empresa não oferece 

aos funcionários, todavia considera o acesso ao SUS bom. 

 

Quadro 10 - Acesso à saúde básica pelo grupo CE 

Empresa 
Você tem acesso a saúde e serviços básicos de qualidade? O e-commerce 
proporciona você pagar por serviços necessitados? 

CE1 
"Sim, inclusive não só para nós. Até recentemente, as nossas colaboradoras também. A 
gente vem buscando subsidiar pra elas parte do plano de saúde" 

CE2 
"Sim. plano de saúde. E quando precisa, consegue pagar um particular também. Às 
vezes, se for uma coisa mais urgente, mais necessária, proporciona também paga algum 
alguma coisa particular se for o caso." 

CE3 
"Hoje eu tenho particular para mim, para minha família. A empresa ainda não conseguiu 
chegar ao ponto de possibilitar oferecer isso aos funcionários, mas a gente está no 
caminho." 

CE4 "Tem sim. Plano de saúde eu não tenho não. Então fui ver, mas eu não fiz." 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A pergunta do Quadro 11 diz respeito ao tempo livre disposto pelo 

empreendedor. 

O empresário CE4 relata que tem tempo livre, no entanto depende dele para 

que novidades sejam lançadas e colocadas à venda, igualmente as estratégias para 

melhorar as vendas. Dessa forma em determinadas épocas não há tempo livre. 

Por outro lado, CE1, CE2 e CE3 tem tempo livre. É dito que, atualmente eles 

têm esse tempo, onde comparam com um tempo passado onde executavam mais 

funções. Os três dirigentes relatam ter montado uma equipe, buscado entender e 

montar uma estrutura para que pudessem também desfrutar de descanso, seja com 

família, seja com amigos. 

Compreende-se que que se preparar e se dedicar a preparar uma equipe, não 

é suficiente, é preciso que se monte uma estrutura capaz de embasar a operação para 

funcionar sem o dirigente. 

 

Quadro 11 - Tempo livre dos entrevistados do grupo CE 

Empresa 
Você tem tempo livre para desfrutar da família, amigos e ter lazer? O e-commerce 
te possibilita tranquilidade para ter esses momentos? 

CE1 

"Olha, estou com mais tempo livre. Podemos dizer agora, não é recente isso porque já 
está fazendo parte do nosso planejamento. Até alguns meses atrás, quer dizer, estava 
bem, estava um pouco sufocado em relação ao e-commerce. A gente teve que contratar 
também, pessoas para nos ajudar, delegar mais funções para poder começar a respirar 
um pouco sobre essa questão aí, de viver um pouco a vida, né, com a família." 

CE2 

"Hoje sim, porque no começo, igual eu falei, demanda um pouco de esforço, porque você 
tem que ter um conhecimento técnico de cada plataforma. No começo, isso demanda 
bastante tempo. Depois que você conhece, você sabe aplicar as estratégias, aí começa 
a te sobrar o tempo livre. Mas no início, não no início, demanda bastante tempo porque 
você tem que estudar e entender como que funciona." 

CE3 
É preparada para isso, é o nosso e-commerce portal operando direto aí com certa 
logística. Eu tenho conseguido e tenho disponibilidade de passar tempo com a minha 
família, com os amigos. E finais de semanas, poder desligar da fabricação." 

CE4 

"Dá. Mas, como que depende de a gente estar mexendo direto para estar tendo vendas, 
porque tem mudanças direto, tem novidades direto, então a gente sempre tenta 
buscando mais. Aí dependendo na época, você fica um pouco menos, não é um caso e 
trabalhar um pouco mais." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conclui-se que as empresas com e-commerce têm boas oportunidades sociais. 

Quanto à parte educativa, verifica-se uma necessidade de que sejam feitos cursos 

regularmente para que se fique atualizado. Isso se deve ao aumento de tecnologia e 

novas soluções que surgem regularmente. A transformação digital para usuários de 

telefones móveis é realidade, isso faz com que novas soluções surjam com alta 

frequência, dessa forma cursos de capacitação e atualização se fazem necessários. 
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5.1.3. Pontos fortes e fracos para empresas CE 

Nesta seção serão listadas as perguntas e respostas relacionadas aos 

aspectos gerais do grupo que trabalha com e-commerce. Foram feitas três perguntas 

relacionadas a como o e-commerce impacta nas necessidades básicas dos 

colaboradores e do empresário. Foram feitas as seguintes perguntas: 

i. Quais razões (sociais e econômicas) te motivaram a investir no e-

commerce? (Quadro 12); 

ii. Quais são os pontos fortes de se utilizar o e-commerce? (Quadro 13); 

iii. Quais são os pontos fracos de se utilizar o e-commerce? (Quadro 14); 

As perguntas do Quadro 13 e do Quadro 14 foram originalmente feitas juntas, 

porém, para melhor análise foram separadas. 

 

Quadro 12 – Motivações de investir no mercado eletrônico do grupo CE. 

Empresa Quais razões (sociais e econômicas) te motivaram a investir no e-commerce? 

CE1 

"Sou empreendedor por necessidade incialmente, como fui trabalhar em rede varejista 
isso me despertou a vontade trabalhar com e-commerce, até porque foi um dos 
departamentos que eu trabalhei lá. Vi potencial de os nossos produtos se alinharem com 
as vendas online. Vi a questão de desbravar mercados novos. Percebi que o mercado 
ainda estava carente para o nosso segmento, então acho que a gente trouxe um 
propósito de inovação para esse mercado. " 

CE2 

"Estabilidade, eu acho que dá mais estabilidade do que você vender em loja física. Eu 
acho que a internet, a partir do momento que você foca, estuda e entende como que 
funciona, você não fica na mão de representante, de lojista.  
Você consegue você mesmo e fazendo sua cartela de cliente, oferecendo um produto 
bom, um produto competitivo no mercado. Então, você acaba aqui fazendo a sua própria 
cartela de clientes, sem depender de um segundo que seria um representante, ou de um 
terceiro, que seria um lojista." 

CE3 
"Atualmente o dinamismo, porque eu posso estar vendendo 24 horas por dia. É 
disponibilidade de atendimento em regiões diferentes, é que não me possibilita em lojas 
físicas, o e-commerce eu consigo atender todo o Brasil." 

CE4 

"Foi que a gente fazia mão de obra e essas pessoas vendiam na internet. Aí eu pensei 
"por que eu não vender também? Se meu produto tá sendo vendido, eu também posso 
vender afinal de contas". Abri uma conta no Mercado Livre, foi a primeira conta que eu 
abri. Aí pra mim (sic) ter venda nela, eu divulgava nas redes sociais, aí para a pessoa ter 
confiança na compra eu mandava o link, fazia um link e mandava pra pessoa pra ter 
garantia, tanto eu de receber e ela de receber o produto também." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Quadro 12 está contemplada a pergunta das motivações de se investir no 

mercado online. É interessante observar as diferentes razões, onde cada um dos 

participantes teve seu olhar aguçado para determinado aspecto. 
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É possível ver semelhanças entre as respostas de CE1 e CE3, onde o potencial 

de ganho está relacionado, tanto com a disponibilidade nacional, como no dinamismo 

do mercado. 

Ainda é possível ver um movimento de independência por parte de CE2, com 

a vontade de não mais de fornecer, ou depender, a intermediários. Já no caso de CE4, 

a possibilidade de se obter melhores resultados com os próprios produtos foi o 

começo. 

 

Quadro 13 – Pontos fortes de se utilizar o mercado eletrônico. 

Empresa Quais são os pontos fortes de se utilizar o e-commerce? 

CE1 
"Acessibilidade. É muito fácil acessar uma loja, encontrar o produto não é a questão de 
buscar informações, não é não somente na loja, através de redes sociais. Eu acho que 
isso aí é um ponto fortíssimo." 

CE2 

"O ponto forte é o que eu disse um pouco mais atrás, que o cliente está na sua mão e 
não na mão de uma loja ou de um representante. O ponto forte é esse que a venda 
depende de você oferecer um bom atendimento, oferecer um bom produto e um preço 
competitivo. Consegue fidelizar o cliente. Porque que a gente tem muita recompra, 
muita, muita." 

CE3 

"Principal é tá aberto 24 horas, possibilitar acessos simultâneos em diferentes regiões 
em diferentes situações. Além de atender, eu consigo oferecer mais coisas ao mesmo 
tempo. Se fosse ter uma loja física, eu teria que ter alguma coisa mais reduzida, certo 
horário. 
Eu consigo um feedback melhor, uma avaliação dos clientes, se estão aceitando o que a 
gente pode melhorar, o que a gente validou. Então, o contato direto é muito válido aqui 
pra gente e bem utilizado." 

CE4 

"Um dos pontos fortes é que você trabalha de onde você estiver com um computador, 
então você não precisa estar dentro da empresa para estar executando a função dele. E 
te traz bastante benefícios. Quando você encaixa num patamar de vendas. Então, assim, 
faz bastante retorno, mas também é cansativo." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 13 destaca os pontos fortes elencados em cada depoimento. Houve 

argumentos diversos. Basicamente, pode-se colocar a acessibilidade ao consumidor 

final e a flexibilidade como as palavras que definem as respostas. 

O CE3 ainda completa a entrevista dizendo que consegue validar novos 

produtos mais rapidamente e diretamente com o consumidor. Isso pode ser encarado 

como a possibilidade de oferecer um produto a pessoas diversas, em locais diversos 

e que, provavelmente, não iriam a determinada loja física em outro local para comprar 

o produto. Essa tônica levantada por CE3, faz com que se entenda o que foi dito por 

CE2 de não depender de lojistas nem representantes; os primeiros podem ter seu 

gosto pessoal interferindo nos produtos oferecidos, enquanto os segundos têm 

orçamento restrito e acabam por arriscar menos do que gostariam.  
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Quadro 14 - Pontos fracos de se utilizar o mercado eletrônico 

Empresa Quais são os pontos fracos de se utilizar o e-commerce? 

CE1 
"Hoje o que vem do lado do cliente, o que frustra um pouco, às vezes é prazo de 
entregas, seria já a questão de logística, transportadora nesses parceiros que viabilizam 
a entrega do produto até os nossos clientes." 

CE2 

"Os pontos fracos que eu acho é que você não tem um planejamento de longo prazo, 
você não consegue prever o que vai vender igual. A gente trabalha com calçados, são 
inúmeras. O a gente trabalha feminino do 33 até o 40, o masculino do 34 até o 45. 
Então, é uma grade muito grande. A gente não tem uma previsão de venda, não tem 
porque, é vender. Hoje vende muito 40, amanhã vende 41 depois da manhã, vende 42. 
Então o ponto fraco que eu acho é na parte planejamento. É complicado fazer o 
planejamento. A gente tem que ir, vamos dizer pelo rumo, não tem como a gente prever 
o que vai vender a gente mais ou menos, imagina pelo que está vendendo para trás, 
mas não é uma garantia de planejamento certeiro para frente." 

CE3 
"Como um ponto fraco, hoje ainda é um pouco a logística. A gente depende de uma 
certa logística, que pode ser um pouco mais rápida." 

CE4 

"Então, assim, faz bastante retorno, mas também é cansativo. 
A insegurança que a gente tem, que na mesma hora que você está sua conta lá em 
cima, sua conta cai. Então, tem bastante oscilação. A internet, não é uma coisa segura, 
apesar que hoje nenhum serviço é seguro, mas tem as oscilações." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 14 destaca os pontos fracos relacionados por cada depoimento. 

Colocada por CE1 e CE3, está a logística, seja pelos valores de frete, seja pelos 

prazos de entrega. Já por CE2 e CE4, é possível relacionar a oscilação com a não 

previsibilidade de longo prazo. 

O dinamismo, a facilidade, a praticidade e a disponibilidade se mostram 

diferenciais para o investimento no mercado eletrônico. Com o crescimento 

populacional, e consequente crescimento das cidades, o tempo e distância envolvidos 

nos deslocamentos para compras se tornou um aspecto de reflexão para o 

consumidor; dessa forma, o comércio eletrônico se torna um grande atrativo para 

sanar as necessidades de consumo. 
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5.2. ENTREVISTAS COM EMPRESAS QUE NÃO UTILIZAM E-COMMERCE (SE) 

5.2.1. Facilidades econômicas das empresas SE 

Nesta seção serão listadas as perguntas e respostas relacionadas às 

facilidades econômicas do grupo que não trabalha com e-commerce. Foram feitas três 

perguntas relacionadas a como os meios tradicionais de vendas impactam na rotina 

empresarial. Foram feitas as seguintes perguntas: 

i. Com os métodos de vendas tradicionais você tem o esforço adequado 

para suprir a demanda necessária para seu negócio? (Quadro 15); 

ii. As vendas por vias tradicionais lhe proporcionam estabilidade e 

segurança financeira? (Quadro 16); 

iii. Você tem um bom ambiente de trabalho? Há confiança para 

investimentos? (Quadro 17); 

A terceira pergunta é composta por duas partes, porém diz respeito diretamente 

a como a empresa lida com os investimentos necessários, independentemente da 

situação. 

No Quadro 15 estão dispostas as respostas para a primeira pergunta, que se 

refere ao esforço de venda com e-commerce. Apenas o SE2 respondeu que tem 

tranquilidade com relação ao esforço de vendas. Os outros três responderam que tem 

um esforço muito grande para suprir a demanda necessária para manter o negócio. O 

SE4 complementa ainda, dizendo que os representantes têm um custo operacional 

alto e pouco poder de persuasão ante aos clientes.  
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Quadro 15 - Esforço de vendas pelo grupo SE 

Empresa 
Com os métodos de vendas tradicionais você tem o esforço adequado para suprir 
a demanda necessária para seu negócio? 

SE1 

"Eu vejo hoje de verdade que a gente tem que correr bastante atrás para poder 
conseguir essas vendas. Não tá fácil, mercado não está legal. E a gente precisa correr 
bastante atrás para conseguir isso. Acredito que a gente faz até o impossível para 
conseguir isso." 

SE2 

"Acho que é tranquilo nosso esforço. Devido aos anos de existência da empresa, a gente 
já possui uma clientela bem fiel também. Inclusive com vendas de modelos antigos que 
são bons de vendas são modelos bem aceitos no mercado. E acho que é tranquilo e a 
gente também está sempre inovando, com modelagens nova (sic), procura ser bem 
sempre ter uma compra legal para conseguir passar essa esses descontos pro cliente. 
Sempre procuro comprar bem. É mais ou menos por aí." 

SE3 
"Ultimamente a coisa está mais difícil, mas já foi assim um pouco melhor. A gente vai 
bastante. É um esforço é bem grande pra poder estar organizando. Principalmente 
preço, que eles brigam muito." 

SE4 

"Hoje tem sido muito grande, principalmente porque os representantes estão com muita 
dificuldade de venda. Eles estão com um custo operacional muito alto, estão viajando 
pouco, então estando pouco poder de persuasão com os clientes. Então a gente tem tido 
muito trabalho para vender e tem que falar com ele toda semana. Falar com clientela, 
ligar e atrás para vender. Está mais difícil, está bem mais difícil." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Quadro 16 estão relacionadas as respostas obtidas para a segunda 

pergunta. A indagação sobre o a segurança financeira advinda dos meios tradicionais 

de vendas. 

Há respostas diferentes para cada empresa. SE1 diz que o mercado externo 

lhe proporciona segurança, porém o mercado interno é instável e não lhe proporciona 

a mesma condição do mercado externo. 

Já SE2 diz que tem segurança financeira, porém não se arrisca. O empresário 

SE3, diz que não tem estabilidade, que ultimamente apenas consegue pagar os 

custos. Por último, SE4 expressa que a carteira de pedidos está complicada de 

manter, e isso é importante para a empresa, uma vez que sempre faz investimentos. 
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Quadro 16 - Segurança financeira dos meios tradicionais de venda 

Empresa 
As vendas por vias tradicionais lhe proporcionam estabilidade e segurança 
financeira? 

SE1 

"Olha, eu vejo assim, a exportação sim, mas o mercado interno está esquisito. Cliente 
bom, se passa hoje por ruim, mercado está bastante complicada.  E eu estou sentindo 
isso que cliente bom hoje para mim, ele está se tornando ruim. Então, eu acho que está 
ficando difícil trabalhar nessa forma." 

SE2 

"Sim, sem dúvida eu consigo uma segurança financeira tranquila. Lógico dentro dos 
limites, sempre com a postura de pé no chão, sempre com a postura bem centrada nos 
nossos negócios. Evitando o máximo de desviar dinheiro da empresa para outros 
investimentos, e sempre procurando investir sempre na melhoria da empresa mesmo, 
com compras melhores, com pagamentos à vista para conseguir um preço final melhor." 

SE3 "Ultimamente está cobrindo as despesas" 

SE4 

"Sinceramente, é difícil porque eu estou investindo, então eu estou numa fase de muito 
investimento e eu não parei de investir, então, nós não estabilizamos. Nós estamos 
ainda investimento, então, por mais que tenha pedido que a gente consegue. Manter 
uma carteira. Minha carteira muito boa, eu não tenho inadimplência, eu não tenho muito 
problema recebimento, tenho crédito. Então assim, nesse ponto está tranquilo. Só que 
manter carteira hoje está muito difícil" 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Quadro 17 estão as respostas obtidas para a terceira pergunta. A indagação 

é sobre melhoria do ambiente de trabalho e consequentes investimentos decorridos 

da segurança financeira decorrida dos meios tradicionais de venda. 

Apesar da falta de segurança financeira relatada pela maioria na questão 

anterior, todos os entrevistados responderam que conseguiram melhorar o ambiente 

de trabalho. 

Destacam-se duas respostas: SE3 e SE4. O empresário SE3 relata que se 

houvesse algum maquinário que ele pudesse melhorar a produtividade e/ou a 

qualidade de seus produtos, ele faria o investimento sim; assim como ele já investiu 

em placas para energia solar. O outro empresário, SE4, diz que investe muito em 

produto, não em maquinário; uma vez que, ele acredita que o investimento nessa área 

sempre traz retorno. 
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Quadro 17 - Melhoria do ambiente de trabalho do grupo SE 

Empresa Você tem um bom ambiente de trabalho? Há confiança para investimentos? 

SE1 "Tem, hoje eu posso falar para você que eu tenho, sim." 

SE2 
"Sim também. Com esse aporte do nosso financeiro a gente consegue sim, conseguir 
melhorar o ambiente de trabalho dos funcionários.  E ter uma segurança tranquila para 
trabalhar dentro da nossa empresa." 

SE3 

"Com certeza. Até que a gente já colocou até já para investimento assim, a gente 
colocou a energia solar. Está pagando esse financiamento, fez esse financiamento. E se 
tivesse algum maquinário, assim, mais moderno, alguma coisa assim pra gente estar 
podendo fazer coisa, melhorando as carteiras, mas não tem assim, é mais um trabalho 
artesanal" 

SE4 

"Mais um produto, eu invisto muito em matrizaria de produto, muito pouco em 
maquinário, minha produção, praticamente é terceirizada. Então o investimento pequeno 
agora preserva essa bota nova tem que comprar 2 máquinas de pesponto novas, 
específica para fazê-la. Geralmente é um investimento maior em matrizaria. Eu faço 
muita matrizaria de sola, eu fiz três esse ano e tem mais uma fazendo. 
Acredito muito. Eu acho que só a gente trabalhar direitinho vai, vai, não tem erro 
nenhum, só trabalhar." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os empresários, em linhas gerais, queixaram-se bastante sobre a oscilação e 

falta de estabilidade (apenas SE2 que não). Contudo, todos acreditam que o 

investimento, seja em maquinário, seja em produto, traz resultados. 

Para facilidades econômicas, contata-se que as empresas sem e-commerce 

têm mais dificuldades para manter a demanda e a consequente segurança financeira. 

Isso se deve à grande concorrência, ocasionando excesso de oferta para as lojas 

tradicionais. As lojas físicas ainda são o grande foco dos consumidores brasileiros, 

isso faz com que os lojistas tenham grande poder de negociação, fazendo com que 

uma espécie de “leilão” seja feito entre os fornecedores com marcas menos 

expressivas. Isso diminui significativamente a margem de lucro das empresas, 

deixando a produção cheia, porém sem o resultado ideal. 

5.2.2. Oportunidades sociais das empresas SE 

Nesta seção são listadas as perguntas e respostas relacionadas às 

oportunidades sociais do grupo que não trabalha com e-commerce. Foram feitas três 

perguntas relacionadas a como os métodos de vendas tradicionais impactam nas 
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necessidades básicas dos colaboradores e do empresário. Foram feitas as seguintes 

perguntas: 

i. Você tem oportunidade de fazer cursos para aprimorar capacidades que 

deseja? (Quadro 18); 

ii. Você tem acesso a saúde e serviços básicos de qualidade? (Quadro 19); 

iii. Você tem tempo livre para desfrutar da família, amigos e ter lazer? A 

demanda pelos seus produtos pelos meios tradicionais possibilita isso? 

(Quadro 20); 

A terceira pergunta é composta por duas partes, porém não são desconexas e 

não desviam do objetivo de olhar para as oportunidades sociais da empresa e do 

empresário. 

A pergunta do Quadro 18 diz respeito direto ao aprimoramento das 

capacidades das pessoas inseridas na rotina da empresa. Essas capacidades têm 

relacionamento direto com a atuação cotidiana na empresa, como forma de melhorar 

e elevar o nível de maturidade profissional da pessoa. 

Houve consenso nas quatro empresas em responder que não há tempo para 

cursos, nem do empresário, nem para os colaboradores. Os motivos são: falta de 

oportunidade, falta de tempo, falta de capital e equipe pequena. 

É cabível analisar e relacionar o esforço de vendas do Quadro 15 e a 

estabilidade do Quadro 16 com as respostas nesse item. As empresas têm uma 

carteira de pedidos baixa, ou seja, um horizonte de trabalho curto, fazendo com que 

os pedidos recebidos tenham prazo de fabricação curto e o tempo seja contado. Outro 

motivo é que o horizonte de pedidos curto não dê a confiança necessária para que 

qualquer valor com treinamento seja aplicado. 

Dessa forma, é lícito pensar que essas combinações causam certa sensação 

de insuficiência de recursos, sejam financeiros ou cronológicos. 
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Quadro 18 - Aprimoramento de capacidades pelo grupo SE. 

Empresa Você tem oportunidade de fazer cursos para aprimorar capacidades que deseja? 

SE1 

"Não tem. A gente até precisa muito disso aqui na empresa. Mas, no momento não está 
tendo esse termo disponível para. De repente até tem. Porque é isso aí é uma coisa que 
é bastante aproveitada na empresa. A gente precisa, necessita disso. Então para a 
gente conseguir, a gente sacrifica, até tem uma a verba para estar fazendo, mas hoje eu 
ainda não tenho tempo." 

SE2 
"A sobre os cursos eu acho que não tem muita oportunidade. Não, a gente não usufrui 
dessas desses cursos, infelizmente." 

SE3 

"Hoje, no momento não. Capacidade de ter um capital hoje para poder fazer esse tipo de 
investimento no momento não. Porque a gente fez os financiamentos aí e as vendas deu 
(sic) uma caída. Então, no momento a gente não tem condições, mas futuramente, com 
certeza investimentos sempre é bom; tanto na mão de obra quanto na a gente; ter 
conhecimento maior." 

SE4 

"Hoje não estou fazendo, minha equipe é muito pequena, tem 5 pessoas só trabalhar. 
Porque é tudo terceirizado. Ele traz pronto, então ele sai daqui. O corte é feito aqui 
dentro, o resto é tudo feito fora, então ele volta. Eu corte, o chanfro entrego, volta com o 
sapato pronto. Eu só ponho na caixa. Então, sim, eu tenho 5 pessoas trabalhando, só 
minha produção aqui dentro é pequena, eu tenho da produção" 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A pergunta do Quadro 19 diz respeito direto ao acesso a plano de saúde pelo 

empresário, e a condição da empresa em oferecer isto aos funcionários. 

Todos os quatro participantes deram uma resposta similar, onde o empresário 

possui plano de saúde particular, porém a empresa não oferece esse benefício aos 

funcionários. Deve-se salientar a resposta de SE4, em que coloca um projeto em 

futuro próximo para oferecer aos funcionários essa benesse, devido às certificações 

que deseja homologar a empresa. 

 

Quadro 19- Acesso à saúde básica pelo grupo SE 

Empresa Você tem acesso a saúde e serviços básicos de qualidade? 

SE1 

"Eu, a esposa, os nossos filhos, sim. É um sonho nosso, até comento nas reuniões que 
meu sonho é um dia pagar um convênio para cada funcionário. Isso é uma meta que eu 
quero, sabe uma coisa que eu quero para mim, um dia estár conseguindo ter isso dentro 
da empresa." 

SE2 
"Sim, particular. Aqui a empresa não fornece pagamentos de plano de saúde para 
funcionários. Mas, Graças a Deus, a gente tem condições de ter um plano de saúde 
particular, que hoje está num preço bem relevante." 

SE3 
"Hoje eu tenho Graças a Deus. Ainda posso pagar um plano de saúde. Mas um plano de 
funcionários, não temos condições" 

SE4 
"Tem para todo mundo (família). A empresa não tem, eu vou ter que fazer. Estou tirando 
um certificado aqui, vou ter que fazer por um todo mundo." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A pergunta do Quadro 20 diz respeito ao tempo livre disposto pelos 

empreendedores, cada qual respondeu de forma diferente. 
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A resposta de SE1 é de que não tira férias desde que resolveu empreender. 

Isso se relaciona com as obrigações da empresa e com a carteira de pedidos baixa. 

Em sua resposta, SE2 destaca que tem seu período livre para convívio familiar 

e com amigos. Ressaltar que isso foi colocado na empresa como norma para que não 

ficasse do trabalho. 

Por sua vez, SE3 diz que já teve mais tempo para lazer, porém hoje está 

apertado. Ainda assim, encontra tempo livre, e ressalta a importância para os 

negócios, como espécie de networking. 

Por último, SE4 afirma em sua entrevista quando a carteira de pedidos está boa 

é possível planejar férias, entretanto atualmente não dispõe desse tempo. Uma 

alternativa encontrada e expressada é que, durante as viagens de negócios SE4 tenta 

colocar algumas paradas para turismo, mesmo que rápidas, ou então fazer viagens 

de carro para conhecer lugares. 

 

Quadro 20 - Tempo livre dos entrevistados do grupo SE 

Empresa 
Você tem tempo livre para desfrutar da família, amigos e ter lazer? A demanda 
pelos seus produtos pelos meios tradicionais possibilita isso? 

SE1 
"Cara, de verdade eu tinha esse tempo quando era funcionário. Hoje eu sou proprietário 
dessa empresa, e eu não vejo tempo para nada. De verdade, eu saio aqui todo dia às 
20:00." 

SE2 

"Dá sim, também. É uma coisa que a gente mesmo se impõe aqui dentro da empresa. 
Principalmente nos finais de semana de trabalho. A gente procura ter um happy hour, um 
lazer com amigos, com família. Eu consigo ter esse lazer, sim, essa tranquilidade para 
desfrutar também de uma vida, graças a Deus, um pouquinho melhor." 

SE3 

"Já proporcionou melhor. Agora deu uma reduzida, mas tranquilo. A gente participar com 
os amigos, está sempre em contato. Coisa assim, tem sempre que tá, porque é isso que 
movimenta o mercado. Se você para, se você ficar trancado, você não conhece 
ninguém, não conversa, não vê outros assuntos que você tem pra trocar ou mesmo 
vendas. Você acaba fazendo alguma venda, nem que foi uma carteira para um amigo, 
uma coisa e vai rodando." 

SE4 

"Hoje está em parte, hoje está me tomando. Quando tá bom eu posso viajar, posso ficar 
tranquilo. Quando começa a apertar, que eu tenho que correr, nessa época agora eu não 
estou parando. Até segunda-feira, o Paraguai entender cliente. Ficar viagem semana 
inteira. Tudo bem que quando eu faço isso. Pois meu filho vai comigo. Agora temos 
momentos de lazer. Eu vou, vou assim, vou parando, vou parar em Londrina, vou 
chegar, nós vamos jantar assim eu faço um roteiro leve, eu faço não faço um roteiro 
pesado, mas é eu não estou parando, cara, eu to sacrificando, eu não vou viajar em 
julho para ganhar nenhum. Está apertado. Nesse ano está apertado." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É interessante observar como as oportunidades sociais são afetadas 

diretamente pelas facilidades econômicas nestes casos. Quando se observa a falta 

de tempo para capacitações (Quadro 18), pode-se verificar que a urgência com que 



76 

 

os pedidos chegam, faz com que os trabalhadores tenham que estar sempre a postos 

e não haja tempo para planejamento de treinamentos. 

A falta de segurança financeira impacta também nos benefícios recebidos, a 

saúde é item necessário, porém nenhum consegue oferecer um plano de saúde para 

seus colaboradores.  

5.2.3. Pontos fortes e fracos para empresas SE 

Nesta seção são listadas as perguntas e respostas relacionadas aos aspectos 

gerais do grupo que não trabalha com e-commerce. Foram feitas três perguntas 

relacionadas a como o e-commerce impacta nas necessidades básicas dos 

colaboradores e do empresário. Foram feitas as seguintes perguntas: 

i. Quais razões (sociais e econômicas) fazem com que você não tenha 

adotado o e-commerce ainda? (Quadro 21); 

ii. Quais são os pontos fortes dos seus meios de venda? (Quadro 22); 

iii. Quais são os pontos fracos dos seus meios de venda? (Quadro 23); 

As perguntas do Quadro 22 e Quadro 23 foram originalmente feitas juntas, 

porém, para melhor análise foram separadas em dois quadros. 
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Quadro 21- Motivações de não se investir no mercado eletrônico do grupo SE 

Empresa 
Quais razões (sociais e econômicas) fazem com que você não tenha adotado o e-
commerce ainda? 

SE1 
"Tempo. Hoje eu não tenho tempo para disponível para falar "eu vou mexer com isso, 
mexer com aquilo outro", sendo que a gente não tem esse tempo já tentou uma vez fazer 
o e-commerce aqui dentro, mas gente terceirizou e não deu certo." 

SE2 

"A uma da das razões, acho que a falta de conhecimento dessa ferramenta que muitos já 
estão usando. Mas eu vejo assim, num futuro próximo, a gente tem aqui já começar a 
trabalhar com isso aí. Porque principalmente esse período pandêmico eu acho que 
acelerou muito esse processo de vendas online. Eu acho que em 2 anos de pandemia a 
gente adiantou 10 anos de vendas online. Então, um pouco também pela falta de 
conhecimento, de como funciona essa ferramenta. Mas, estamos já trabalhando para 
que começarmos a usar essa ferramenta de vendas. Também no futuro, bem próximo." 

SE3 

"É o que logo agora, no começo do ano, deu uma fracassada. Eu tinha uma pessoa que 
estava fazendo isso para mim e de repente ela pediu as contas. Saiu já fazia nada, nada 
quase um ano que ela estava fazendo fazer, fez até o site certinho, organizou, mas não 
teve nenhuma venda aí. 
O site até entrou no ar, mas não teve vendas. E a gente tirou esse site do ar; por 
enquanto deixou ele em stand by. E está entrando no e-commerce agora, para a gente 
fazer as retomada (sic) aqui com outro funcionário. 
É por não ter achado um profissional que pudesse estar fazendo isso para mim, não é de 
assim. Com um valor mais acessível, ou. A gente ter como chegar até esse profissional 
para ele estar fazendo esse trabalho" 

SE4 

"Eu aderi no começo, o que me fez sair de vez dele foi a exigência do investimento que 
eu tinha que fazer e a dedicação que eu não tinha pessoa capacitado para isso. Tanto é 
que tem propostas para a gente. Voltar para o e-commerce de uma maneira terceirizada. 
Eu até topei voltar, só que eu não vou colocar investimento no negócio. A pessoa que for 
entrar vai ser o parceiro que vai investir. Eu tenho os produtos, oferecer o estoque, vou 
ter um estoque disponível 
O grande problema que eu sentia na internet, tem gente que vende muito pela internet, 
está ganhando 3,4, 5 reais no par de sapato; a vende muito, vende 500 dias, mas a 
margem dele é menor do que vender para o lojista hoje. Então, assim para mim, 
interessou o que eu mais achei assim é o custo mesmo que eu estava gastando 
despem-te, eu estava tendo o estoque, eu tinha que manter e o resultado. Por que falta 
de dedicação, de conhecimento, know how." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao serem questionados sobre a não adoção do e-commerce, os empresários 

tiveram respostas dispares, cabendo apreciação separada de cada um. 

SE1 pontua que, por falta de tempo, já tentou terceirizar, contudo a tentativa 

não foi bem-sucedida, então encerrou o trabalho e não mais voltou. 

No caso de SE2, a falta de conhecimento aliada à falta de tempo (Quadro 18) 

para buscá-lo são os empecilhos pontuados. 

Para SE3, uma experiencia mal-sucedida com uma pessoa contratada fez com 

que o e-commerce não vingasse. Houve tentativa de implantação, todavia sem êxito, 

então o projeto foi postergado. 

Já SE4 aderiu ao e-commerce há anos, quando as empresas começaram a 

entender que de fato era uma loja e não um mero expositor. Entretanto, ao se deparar 
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com os investimentos financeiros e a dedicação exigidos, resolveu deixar por não ter 

corpo técnico disponível. 

 

Quadro 22 - Pontos fortes dos meios tradicionais de venda. 

Empresa Quais são os pontos fortes dos seus meios de venda? 

SE1 Não respondeu 

SE2 
"Eu vejo no tempo de existência da empresa, Graças a Deus já faz mais de 25 anos que 
a gente está no mercado. É, eu vejo também que a gente preza muito aqui, a qualidade 
dos nossos produtos para os nossos clientes, com os nossos lojistas" 

SE3 
"Hoje é o meu ponto de venda maior, assim, a gente faz muita prestação de serviço. E 
de repente a gente está focado um pouco mais nessa prestação de serviço." 

SE4 

"O nosso ponto forte desse tipo de venda é a proximidade com o cliente. A gente está 
muito próximo a ela, então a gente está em contato com ele. O cara não precisa nem ter 
fábrica e ele faz uma botina no mesmo nível da nossa. Então fazer uma botina boa, 
qualquer um faz. Nós temos, só temos um diferencial. Que é o atendimento. Eu nunca 
deixei um cliente na mão, já saí daqui e fui para Goiânia levar sapato. Então, 
tecnicamente, a gente tem um produto bom, mas o nosso diferencial está no serviço". 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Quadro 22, são enfatizados os pontos fortes dos meios tradicionais de 

vendas mencionados em cada depoimento. Houve argumentos diversos, apenas SE1 

que não ratificou nenhum ponto. 

SE2 afirma que o tempo da empresa no mercado faz a diferença; assim sendo, 

os clientes estão acostumados com os produtos e a forma de trabalho, fazendo com 

que se sintam à vontade e procurem a fábrica sempre. 

Por sua vez, SE3 diz que presta muito serviço, ou seja, faz apenas o 

beneficiamento para parceiros que precisam de aumentar a produção. 

Por último, SE4 frisa que o atendimento de sua empresa faz todo o diferencial: 

“fazer uma botina boa todo mundo faz, meu diferencial é o atendimento. Eu consigo 

ser veloz para atender os clientes”. 
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Quadro 23 - Pontos fracos dos meios tradicionais de venda. 

Empresa Quais são os pontos fracos dos seus meios de venda? 

SE1 

"Hoje eu vejo que a concorrência atrapalha bastante. Meu representante sai com um 
produto, e o concorrente está com mesmo produto, com preço diferente e dificulta a 
vender. Aqui eu tenho a ABVTEX (certificação Socioambiental), funcionários tudo (sic) 
registrado; então meu custo é diferente, tem que ser diferente. Enquanto que do outro 
lado, ele não tem registro, e isso complica muito hoje é essa situação para os 
fabricantes. Então eu acho que complica bastante as vendas." 

SE2 

"Eu vejo é uma concorrência desleal no mercado. Porque você pega uma empresa do 
nosso porte, é uma taxa muito alta de impostos que a gente é obrigado a pagar; e vejo 
muitos dos concorrentes que talvez o pessoal não tem funcionários registrados, não tem 
firma aberta e eu acho que nessa parte aí a concorrência fica meio desleal. Por mais que 
a pessoa seja uma empresa de pequeno porte, mas se ela não tem gastos com 
impostas, com ICMS, com todas o que a gente paga, fica um pouquinho difícil muitas 
das vezes concorrer com o preço deles" 

SE3 
"Tem horas, e estava esquecendo um pouco do comercial. Começamos a fazer o 
comercial agora com o novo representante. 

SE4 

"Custo, tem gente que tem custo melhor que o nosso, porque minha produção é 
pequena. A linha premium nossa, meu custo é para 200 pares dia. Então, tem fábrica 
específica de alguns produtos, consegue um curso melhor que a gente, 10, 15 por cento 
mais barato que a gente e quando eu coloco os royalties das marcas aí encarece um 
pouco, mas a marca vende. 
Qualquer um pega uma caminhonete hoje enche de sapato aqui em Franca, fazendo 
pica-pau e sai para vender, não tem empresa direito. Ele compra couro do fulano, leva 
para cortar, leva o pra pespontar, fabricou 200 pares. Enche o carro e sai vendendo. 
Tem custo, o custo dele é muito baixo. Se acontecer o que está previsto para acontecer 
nos próximos anos, do Pix, do CPF começou amarrar se realmente amarrar vai ser. 
Muito bom para a gente, porque aí a competição fica de igual para igual, todo mundo tem 
que pagar imposto." 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os pontos fracos das formas tradicionais de vendas elencados em cada 

depoimento são ressaltados no Quadro 23. 

De forma geral, os empresários SE1, SE2 e SE4 enfatizaram um ponto 

específico importante. Os três falaram sobre concorrentes que não respeitam as 

obrigações fiscais e trabalhistas, fazendo com que os custos produtivos sejam 

menores. Evidenciaram que esse tipo de concorrência é desleal e compromete a 

competitividade. 

Por sua vez, SE3 ponderou que sua forma de trabalho o inibe de prospectar 

novos clientes. 

Este grupo mostrou a consciência dos empresários com relação à adoção de 

uma nova tecnologia na empresa. Começar a trabalhar com essa forma de venda 

exige dedicação e conhecimento. É visto que alguns empresários já fizeram algumas 

tentativas e deram um passo atrás ao ver o desafio imposto por essa forma de 

comércio e a falta de condições de atendê-lo. 
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De fato, qualquer ferramenta, ou tecnologia, que é adotada por uma empresa 

demanda muita atenção até que seja incorporada na operação. O mundo digital tem 

inovações frequentes, fazendo com que novas ferramentas sejam adotadas o tempo 

todo e o aprendizado se torne rotineiro, demandando muito mais tempo que o 

esperado. 

 O comércio eletrônico não consegue acabar com a concorrência desleal, como 

apontado no Quadro 23, porém nele há a possibilidade de encontrar o público 

consumidor de seus produtos e oferecê-los com maior margem de lucro, menor preço 

de venda e maior comodidade; mostrando uma vantagem que a indústria pode se 

utilizar por deter a fabricação do produto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As microempresas possuem presença importante no cenário empreendedor no 

Brasil, por isso devem ser olhadas com atenção. Uma pessoa ao empreender pode 

facilmente se tornar Microempreendedor Individual (MEI), mas o faturamento anual é 

restrito a 81 mil reais. Quando o negócio começa a tomar corpo facilmente essa 

margem é ultrapassada, fazendo com que o CNPJ passe a ter 4,4 vezes o limite 

disponível de faturamento. Dessa forma, pode-se observar que a ME é o primeiro 

passo em direção à profissionalização do estabelecimento. 

Indústrias podem facilmente passar esse volume de faturamento, uma vez que 

o beneficiamento de matérias primas se une à agregação de valor, fazendo com que 

o produto tenha maior preço. O ambiente da indústria francana é diverso, ainda que 

tenha muitas empresas do setor calçadista. 

O escoamento da produção projetada é uma preocupação de qualquer gestor, 

juntamente a isso a saudabilidade financeira dessas vendas é motivo de preocupação. 

O e-commerce surge como uma possível forma de se escoar os produtos 

manufaturados, fazendo com que se crie uma linha direta entre indústria e consumidor 

final. 

Este trabalho visou pesquisar a influência que o canal eletrônico tem nas 

indústrias sob a ótica de duas liberdades instrumentais (SEN, 2010): facilidades 

econômicas e oportunidades sociais. 

Os objetivos estabelecidos para este trabalho, geral e específicos, foram 

atingidos, trazendo confirmação da hipótese levantada na introdução. Como efeitos 

do uso do e-commerce podem ser elencados: maior tempo disponível para 

aprendizados, maior tempo livre para lazer, maior proximidade com clientes, melhor 

segurança financeira da empresa. 

Como primeiro objetivo específico, considera-se que o trabalho conseguiu 

descrever o andamento do comércio eletrônico em cenário nacional. No item 3.2, há 

dados de fontes primárias que descrevem tais aspectos, inclusive com a série 

histórica. 

A transformação digital vivida universalmente pode ser explicada em números 

pelo crescimento do número de sites, pela quantidade de pessoas que tem acesso à 
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internet, pela quantidade de pessoas que possuem aparelhos móveis. A inserção da 

tecnologia na rotina do cidadão é benéfica, traz praticidade e agilidade, esse ponto é 

onde o mercado eletrônico se aproveita e foi exacerbado com a pandemia Covid-19. 

A política de lockdowns fez com que a experiência de compra fosse experimentada 

por mais pessoas e tornada comum para muitas. 

Para o segundo objetivo específico, considera-se também que foi realizado. À 

luz das facilidades econômicas e oportunidades sociais, demonstrou-se a 

oportunidade que se apresenta o uso do comércio eletrônico para as microempresas. 

Ainda que, seja um caminho árduo para as empresas implementarem o e-

commerce, a possibilidade se apresenta com face de boa oportunidade, porém com 

ares de trabalho intenso. Conseguiu-se com a montagem de dois grupos constatar 

prós e contras de se trabalhar ou não com o mercado online.  

A retratação da construção do trabalho com o e-commerce ao longo do tempo 

é mostrada ao longo dos capítulos, mas fica mais evidente com as entrevistas. O 

resultado percebido é que o tempo e esforço são imprescindíveis para o sucesso 

online, não se diferindo do trabalho de vendas tradicional. A diferença começa a 

aparecer quando o algoritmo dos marketplaces faz um bom ranqueamento da 

empresa; assim as vendas se tornam mais orgânicas. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, ante à busca da compreensão da opção 

de uso das lojas online, buscou-se entender motivações para relacionar isso às 

capacidades.  

É expressivo que as empresas do grupo SE não rechaçam a vontade de 

trabalhar com lojas online, porém nenhuma dispõe de tempo para aprimoramento de 

capacidades, ou tempo livre. Enxerga-se aqui uma indagação, a falta de tempo para 

aprimorar as capacidades não estaria impactando diretamente na forma de trabalho e 

na consequente falta de tempo para a implantação de mais uma forma de se 

apresentar ao consumidor? Esta pesquisa conclui que sim, a falta de disponibilidade 

impacta diretamente na capacidade de desenvolvimento de novas tecnologias não 

apenas de comércio, mas conhecimentos e tecnologias que podem aprimorar as 

competências e produtos das empresas. 

Quanto ao problema de pesquisa, objetivo geral do trabalho, os resultados das 

entrevistas exprimem que a hipótese levantada na introdução desta dissertação foi 

aceita. 
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Os microempresários entrevistados demonstram a sua percepção em relação 

aos resultados apresentados por suas ações diárias, fazendo com que tenham maior 

ou menor grau de liberdade, através das perguntas da entrevista. 

O acesso direto ao consumidor traz menor dependência de representantes e 

lojistas. Segundo a análise do empresário SE4, os representantes têm hoje um custo 

operacional alto, portanto estão viajando menos; associado a isso ainda há a falta de 

argumentação sobre os produtos durante sua apresentação, que culmina em uma 

baixa persuasão do cliente.  

Usar o e-commerce ajuda a expor o produto com todos os seus atributos 

projetados, mostrando detalhes que poderiam passar despercebidos pelo 

representante, lojista e vendedor da loja, com isso o valor apresentado ao cliente final 

se torna maior e mais atrativo. Tirar as dúvidas diretamente com o fabricante também, 

pode trazer conforto e confiança ao cliente, uma vez que a ligação entre o começo e 

o final da cadeia é direta, como lembrado pelos empresários SE1 e SE2. As FE e as 

OS no cerne da pesquisa foram provadas estar mais próximas daqueles empresários 

que se dispuseram a adentrar no mundo online.  

A cidade de Franca possui boa estrutura para fomentar o fluxo de encomendas, 

ainda que não seja localizada à beira de rodovia de grande fluxo como outras cidades, 

mas ao mesmo tempo se mantém com grande volume de indústrias, principalmente 

calçadistas, fazendo ter vantagem para a agilidade de confecção de produtos sob 

demanda, aumentando a disponibilidade de produtos ao consumidor. 

Outros trabalhos que operam na mesma linha de entender o e-commerce no 

dia a dia das empresas francanas foram elaborados por Peixoto (2022), com o ramo 

de vestuário, e Lima (2022), com o setor calçadista. Como pesquisa do 

desenvolvimento regional com o comercio eletrônico em foco em outros locais, pode-

se citar Feiden, Ramos e Schwanke (2020), que fizeram uma interessante pesquisa 

com agricultura familiar no interior do Paraná. 

Discussões que visam descrever, ou analisar, empresas que se utilizam o e-

commerce à luz das liberdades instrumentais de Sen (2010), não foram encontrados; 

não por isso se roga ineditismo, há um volume considerável de obras no contexto pós-

pandemia que podem ter sido publicados e não percebidos por este autor. 

Como dito no capítulo 1, este trabalho pode não ter a pretensão de se apropriar 

da discussão sobre e-commerce na cidade de Franca. Ao contrário, pretende-se 

contribuir para o mapeamento deste setor na cidade, fazendo com que políticas de 
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desenvolvimento possam ser ampliadas e/ou incentivadas. Desta forma, esta 

pesquisa é útil para instituições públicas, empresas privadas, entidades de 

representação coletiva ou mesmo pessoas que desejam entender melhor ou 

caracterizar como o e-commerce pode contribuir para com a evolução das empresas. 

Este trabalho pode servir com um indicador para as microempresas sobre um 

caminho a ser tomado para ampliação de demanda. Se discutiu os impactos sociais e 

econômicos nesse porte de empresa. Alerta também para o tempo e dedicação 

necessárias ao ingressar no comércio digital, fazendo-se necessária uma gestão 

estratégica e organizacional aprimorada. 

As limitações da pesquisa podem ser exprimidas com a falta de dados 

municipais relacionados ao e-commerce. Dados foram solicitados a grandes 

marketplaces, porém não se obteve resposta. É importante ressaltar, que os Correios 

não possuem dados acessíveis e regionalizados sobre sua operação, fazendo com 

que o trabalho tenha análise menos abrangente. 

Como pesquisa futura, pode-se apontar trabalhos de levantamento quantitativo 

junto a organizações representativas, associações e prefeitura municipal. Dessa 

forma, há como mensurar a real representação do e-commerce na cidade de Franca. 

É aceitável pensar que, diante das informações apresentadas, empresários que 

dispõem de tempo para investir nesse “shopping de bolso” tendem, em longo prazo, 

a ter maior confiança na estabilidade de sua demanda. Posto isto, há a propensão de 

gozarem de maiores oportunidades sociais e facilidades econômicas, ante as 

condições colocadas anteriormente no texto. 

O comércio eletrônico é, inquestionavelmente, uma ferramenta sólida que traz 

consigo uma quantidade de soluções digitais que transformam a operação da 

empresa para melhor. Cabe ao empresário conseguir preparar a empresa, através da 

gestão do desenvolvimento de produtos, gestão da informação, adequação dos 

processos industriais; e a si próprio para adentrar nessa ferramenta que aproxima 

compradores de vendedores. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Quadro 24 – Perguntas comuns aos dois grupos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 25 – Perguntas para o grupo que utiliza o e-commerce 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

# Tipo Pergunta

1 Geral Qual tipo de produto você comercializa?

2 Geral Você comercializa pela internet?

3 Geral Como é a dividida sua carteira de pedidos?

# Tipo Pergunta

4 Geral
Quais razões (sociais e econômicas) te motivaram a investir no e-

commerce?

5 Geral Quais são os pontos fortes de se utilizar o e-commerce?

6 Geral Quais são os pontos fracos de se utilizar o e-commerce?

7
Facilidades

econômicas

O e-commerce aumentou o diminuiu seu esforço de venda para 

suprir a demanda necessária?

8
Facilidades

econômicas

As vendas vindas do e-commerce proporcionam segurança 

financeira?

9
Facilidades

econômicas

O e-commerce proporcionou melhoria no ambiente de trabalho? 

Ouve confiança para investimentos?

10
Oportunidades 

Sociais

Você tem tempo livre para desfrutar da família, amigos e ter 

lazer? O e-commerce te possibilita tranquilidade para ter esses 

momentos?

11
Oportunidades 

Sociais

Comercializar pelo e-commerce contribui para que  você possa 

fazer cursos de aprimoramento de capacidades que deseja?

12
Oportunidades 

Sociais

Você tem acesso a saúde e serviços básicos de qualidade? O c-

commerce proporciona você pagar por serviços necessitados?
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Quadro 26 – Perguntas para o grupo que não utiliza o e-commerce 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

# Tipo Pergunta

13 Geral
Quais razões (sociais e econômicas) fazem com que você não 

tenha adotado o e-commerce ainda?

14 Geral Quais são os pontos fortes dos seus meios de venda?

15 Geral Quais são os pontos fracos dos seus meios de venda?

16
Facilidades

econômicas

Com os métodos de vendas tradicionais você tem o esforço 

adequado para suprir a demanda necessária para seu negócio?

17
Facilidades

econômicas

As vendas por vias tradicionais lhe proporcionam estabilidade e 

segurança financeira?

18
Facilidades

econômicas

Você tem um bom ambiente de trabalho? Há confiança para 

investimentos?

19
Oportunidades 

Sociais

Você tem tempo livre para desfrutar da família, amigos e ter 

lazer? A demanda pelos seus produtos pelos meios tradicionais 

possibilita isso?

20
Oportunidades 

Sociais

Você tem oportunidade de fazer cursos para aprimorar 

capacidades que deseja?

21
Oportunidades 

Sociais
Você tem acesso a saúde e serviços básicos de qualidade?


