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RESUMO 
 

Esta dissertação objetiva explorar a importância da prospecção de cenários futuros, 
como um instrumento crucial para o planejamento estratégico de uma indústria 
metalúrgica e destacar sua importância para o desenvolvimento econômico e social 
regional. O estudo busca compreender o conceito de prospecção de cenários, analisar 
o contexto da indústria metalúrgica e conduzir um estudo de caso em uma empresa 
desse setor na cidade de Franca/SP. A pesquisa contempla um estudo de caso e 
utiliza a metodologia de cenários prospectivos para desenvolver um planejamento 
estratégico, capaz de auxiliar empresas de uma região a se desenvolver de forma 
resiliente e sustentável. Como estudo de caso, a pesquisa adota uma abordagem 
qualitativa, por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado para coleta de dados 
primários. Foram entrevistados representantes de diversas entidades, incluindo 
fundadores de empresas, associações comerciais, especialistas em tecnologia da 
informação e sindicatos. O estudo utilizou o Método Delphi para coletar opiniões de 
especialistas internos da empresa do estudo de caso e identificar eventos futuros que 
podem afetar a empresa nos próximos cinco anos. A proposta de Blanning e Reinig 
(1998) contribuiu para selecionar e qualificar, por sua favorabilidade e probabilidade 
de ocorrência, vinte eventos que possibilitaram a criação de três cenários futuros: 
otimista; pessimista; e realista. Posteriormente, esses eventos foram relacionados à 
Matriz de Impactos Cruzados, para avaliar suas interdependências e identificar as 
"forças motrizes" do sistema, para, enfim, poder desenvolver as estratégias de ação. 
A análise das entrevistas revelou uma diversidade de opiniões e expectativas sobre o 
futuro, destacando a importância de considerar múltiplos cenários para uma 
preparação adequada. A equipe de planejamento interna da empresa estudada 
identificou diversos eventos futuros significativos, tanto positivos quanto negativos. A 
pesquisa destacou a necessidade de estratégias flexíveis e adaptativas para enfrentar 
incertezas futuras. Além disso, o estudo evidenciou a relevância de incluir 
perspectivas variadas na construção de cenários, integrando visões de diferentes 
atores do setor. Dito isso, os resultados da pesquisa indicam que a utilização de 
cenários prospectivos é eficaz para o planejamento estratégico de uma empresa 
metalúrgica, fortalecendo um setor e contribuindo para o desenvolvimento econômico 
e social de uma região, principalmente quando adotada a visão de cenários 
transformadores de Kahane (2013). Esta dissertação contribui para a literatura sobre 
planejamento estratégico e prospecção de cenários, oferecendo uma metodologia 
prática e aplicável para a indústria metalúrgica. A inclusão de múltiplos cenários 
prospectivos permite uma preparação mais robusta para o futuro, promovendo a 
resiliência e a inovação no setor. A pesquisa sugere que futuros estudos aprofundem 
a aplicação desta metodologia em outros contextos industriais para validar e expandir 
os achados. Desta forma, esta pesquisa não apenas beneficia a empresa em foco, 
mas também contribui para o conhecimento acadêmico e pode servir como um modelo 
para outras organizações que buscam melhorar sua capacidade de planejamento 
estratégico, em face das incertezas que o futuro nos reserva. 
Palavras Chaves: Cenários Futuros. Planejamento Estratégico. Indústria 

Metalúrgica. Desenvolvimento Regional.  

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation aims to explore the importance of prospecting future scenarios, as a 
crucial instrument for the strategic planning of a metallurgical industry and highlighting 
its importance for regional economic and social development. The study seeks to 
understand the concept of scenario prospecting, analyze the context of the 
metallurgical industry, and conduct a case study in a company within this sector in 
Franca/SP. The research includes a case study and utilizes prospective scenario 
methodology to develop a strategic plan that can help companies in the region grow 
resiliently and sustainably. The case study adopts a qualitative approach, using semi-
structured interviews to collect primary data. Interviews were conducted with 
representatives from various entities, including company founders, commercial 
associations, IT specialists, and unions. The Delphi Method was used to gather 
opinions from internal experts of the case study company and identify future events 
that may affect the company over the next five years. Blanning and Reinig's (1998) 
proposal contributed to selecting and qualifying twenty events by their favorability and 
likelihood of occurrence, which enabled the creation of three future scenarios: 
optimistic, pessimistic, and realistic. Subsequently, these events were related to the 
Cross-Impact Matrix to assess their interdependencies and identify the system's 
"driving forces" to develop action strategies. The analysis of the interviews revealed 
diverse opinions and expectations about the future, highlighting the importance of 
considering multiple scenarios for proper preparation. The internal planning team of 
the studied company identified several significant future events, both positive and 
negative. The research emphasized the need for flexible and adaptive strategies to 
face future uncertainties. Moreover, the study underscored the relevance of including 
varied perspectives in scenario construction, integrating views from different sector 
actors. The research results indicate that the use of prospective scenarios is effective 
for the strategic planning of a metallurgical company, strengthening the sector and 
contributing to the economic and social development of a region, especially when 
adopting Kahane's (2013) transformative scenarios vision. This dissertation 
contributes to the literature on strategic planning and scenario prospecting, offering a 
practical and applicable methodology for the metallurgical industry. The inclusion of 
multiple prospective scenarios allows for more robust future preparation, promoting 
resilience and innovation in the sector. The research suggests that future studies 
deepen the application of this methodology in other industrial contexts to validate and 
expand the findings. Thus, this research not only benefits the focal company but also 
contributes to academic knowledge and can serve as a model for other organizations 
seeking to improve their strategic planning capabilities in the face of future 
uncertainties 
Keywords: Future Scenarios. Strategic Planning. Metallurgical Industry. Regional 
Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo está diferente! Essa é uma frase que a humanidade sempre 

conviveu e provavelmente sempre conviverá. É natural que o ambiente em que se 

vive, a sociedade em que se está inserido e todo o contexto cotidiano se alterem de 

tempos em tempos. Acontecimentos positivos e negativos tendem a gerir e 

encaminhar a humanidade para uma nova mudança (MARTINS, 2018).  

As expressões visando o futuro, normalmente, são características 

marcantes em nossa sociedade e não é incomum gestores dizerem dentro de uma 

corporação expressões como: “Considere o que pode acontecer”, “Pense para frente” 

ou, até mesmo, “Visualize o futuro”. Tais expressões podem passar despercebidas 

devido a sua tamanha normalidade, porém, como destaca Wade (2013), um 

departamento estratégico de uma empresa necessita trabalhar com o conceito de 

“olhar para frente”, com foco nos principais aspectos de negócio existentes e 

principalmente, naqueles que estão a ocorrer e que poderão afetar diretamente a 

empresa.  

 Wade (2013) também salienta que a obtenção de lucro e a contínua 

satisfação dos clientes são uns destes aspectos que sempre devem estar no foco de 

um departamento de análise e de prospecção do futuro. O autor afirma que é 

necessário colocar o foco da equipe e da empresa à frente do momento temporal 

presente, principalmente em questões essenciais para o sucesso da corporação, 

apresentando aos diretores e gerentes, possibilidades do que esperar do futuro para 

a empresa. 

Com o mundo globalizado, a informação se propaga em segundos, um 

vírus se difunde, mundialmente, em meses e as incertezas ganham destaque 

expressivo a cada dia. Desta forma, definir estratégias em uma corporação passou a 

se tornar pré-requisito de sobrevivência no mercado. Elaborar essas estratégias não 

é algo simples de ser executado, portanto a prospecção de cenários futuros se torna 

uma ferramenta fundamental para atingir este objetivo com êxito (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2005). Neste contexto, a ferramenta de prospecção de cenários é 

primordial para reduzir as incertezas de um ambiente tão mutável como o atual, 

analisando as probabilidades de eventos futuros, em uma realidade que ainda estará 

por vir. 

Schwartz (2003), enfatiza que a prospecção de cenários permite que a 



11 

empresa enxergue além dos atuais eventos, organizando e traçando objetivos em 

médio e longo prazo e se preparando para enfrentar as turbulências que ocorrerão, 

inevitavelmente, durante a sua trajetória. 

No caso do Brasil, o processo precoce de desindustrialização representa 

um impacto significativo na estrutura econômica do país, pois afeta não apenas as 

indústrias, mas também toda a cadeia produtiva e os empregos associados, 

impactando significativamente o desenvolvimento territorial. Nesse sentido, a 

prospecção de cenários se torna essencial para que as regiões afetadas possam se 

preparar para as transformações que estão por vir, identificando\ as oportunidades e 

os riscos futuros (RIBEIRO; CARDOZO; MARTINS, 2021).  

Ao antecipar possíveis cenários futuros, as autoridades regionais e os 

atores locais podem desenvolver políticas e planos de ação mais eficazes, 

direcionando investimentos e recursos para áreas prioritárias e promovendo o 

desenvolvimento econômico e social da região. Além disso, a prospecção de cenários 

pode auxiliar na identificação de oportunidades de diversificação econômica e de 

desenvolvimento de outros setores da região, contribuindo para a construção de uma 

base econômica mais sólida e sustentável no longo prazo. 

Assim como nas corporações, a prospecção de cenários é um 

instrumento valioso para orientar o desenvolvimento territorial regional, pode contribuir 

para uma gestão com visão estratégica, que se adapta aos desafios e oportunidades 

de um ambiente em constante mudança. 

Em qualquer setor, organização e grupos, a prospecção de cenários é 

muito importante para o desenvolvimento, pois se planejar para o que estar por vir, é 

um modo de buscar se desenvolver com maior segurança.  

Em busca de um desenvolvimento mundial, a “Agenda 2030” (Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável) criada em 2015, coordenada pela ONU e com 

participação global de governos, sociedades, instituições privadas e instituições de 

pesquisas, focada no Desenvolvimento Sustentável, pode ser considerada como um 

planejamento em cima de um cenário otimista, com objetivos a serem atingidos em 

um período temporal de quinze anos. Esta formação de agenda é a continuidade da 

Agenda de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015), porém, a atual proposta busca 

abranger 17 objetivos sustentáveis para o desenvolvimento em todos os aspectos 

(ODSBRASIL, 2022). Neste contexto é possível, por meio da prospecção de cenários, 

entender os eventos que podem vir a ocorrer, caso as metas se concretizem ou não, 
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elaborando, por consequência, uma nova agenda ou até mesmo se preparando para 

as consequências, positivas ou negativas, que o resultado desta agenda pode trazer.  

Para promover o desenvolvimento econômico e social de uma região, o 

crescimento das empresas desempenha um papel fundamental, gerando renda, 

empregos e segurança econômica local. O planejamento estratégico eficaz é crucial 

para impulsionar o crescimento econômico de qualquer empresa. Nesse contexto, a 

utilização de cenários prospectivos se destaca como uma ferramenta fundamental 

para o sucesso na estruturação empresarial.  

Disseminar a metodologia de cenários prospectivos para outras 

empresas é de grande valia, pois elas passam a ter a oportunidade de se planejar 

adequadamente e, consequentemente, alcançar sucesso no futuro, contribuindo 

assim para o desenvolvimento econômico e social da região. Essa abordagem não 

apenas fortalece as empresas, mas também enriquece a comunidade local, 

promovendo uma base econômica sólida e empregos estáveis. 

Estas reflexões permitiram levantar a questão de pesquisa: como a 

prospecção de cenários futuros pode contribuir para a formulação de estratégias 

empresariais eficazes e para o desenvolvimento sustentável das regiões? 

Assim, o objetivo dessa dissertação é explorar a importância da 

prospecção de cenários futuros, como um instrumento crucial para o planejamento 

estratégico de uma indústria metalúrgica e destacar sua importância para o 

desenvolvimento econômico e social regional.  

Os objetivos específicos buscam: compreender a ferramenta de 

prospecção de cenários futuros como essencial para um planejamento estratégico 

eficaz; avaliar sua relevância no contexto empresarial; analisar o contexto da indústria 

metalúrgica brasileira e da região de Franca/SP; e apresentar um modelo de utilização 

da prospecção de cenários futuros por meio de um estudo de caso.   

Tem como justificativa desenvolver cenários prospectivos que auxiliem 

na formulação de estratégias eficazes para enfrentar os desafios e oportunidades do 

futuro. 

Este estudo trabalha com a possibilidade de que as empresas que 

utilizam a prospecção de cenários futuros apresentam uma maior probabilidade de 

acerto em seu planejamento estratégico, do que aquelas que não fazem uso de 

ferramentas de planejamento como esta. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa tem uma abordagem qualitativa 
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e sua natureza aplicada a linha de pesquisa de dinâmicas territoriais e 

desenvolvimento regional, busca a resolução do problema de pesquisa e demonstrar 

como a prospecção de cenários futuros pode auxiliar no planejamento estratégico 

empresarial e consequentemente no desenvolvimento regional.  

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa exploratória buscando 

levantar o referencial teórico sobre prospecção de cenários e, posteriormente, com 

uma pesquisa descritiva, instrumentalizada pelo procedimento de estudo de caso, 

foram produzidos e desenvolvidos dados para analisar todo o contexto da pesquisa.  

Para embasamento da situação do cenário econômico local da cidade 

de Franca, foi realizada uma pesquisa de levantamento de dados, por meio de 

entrevistas, com representantes da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de 

Franca), do Sindicato dos Metalúrgicos de Franca, da CIESP Franca (Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo), com o diretor de uma empresa de tecnologia da 

informação, com um contador com experiência em coordenação de centro de ensino 

e com o sócio fundador da metalúrgica francana do estudo de caso.  

Para o estudo de caso foi utilizado o Método Delphi, para levantar, nas 

opiniões de pessoas envolvidas, de dentro da corporação, quais são os prováveis 

eventos futuros que poderão vir a impactar a empresa nos próximos cinco anos. 

Foram definidos vinte eventos, e analisadas as probabilidades de suas ocorrências e 

o quanto cada evento é favorável ou desfavorável para a empresa estudada. Por meio 

dos resultados, foi possível desenvolver a construção de três prováveis cenários 

futuros: Otimista, Pessimista e Realista. 

Após a determinação dos eventos, uma Matriz de Impactos Cruzados, 

analisa a interdependência dos eventos, assim como a identificação das forças 

motrizes do sistema, ou seja, aqueles eventos que, se vierem a ocorrer, impactarão 

todos os demais (MARCIAL; GRUMBACH, 2005). 

Por fim, foi efetuada uma análise de cada um dos três cenários 

construídos, por meio de um enredo, preparando um planejamento estratégico para o 

enfrentamento destes possíveis cenários futuros.  

O conteúdo desta pesquisa foi desenvolvido em cinco capítulos, 

incluindo o que é esta Introdução.  

O segundo capítulo apresentará o referencial teórico, que embasou e 

orientou a construção dos prováveis cenários futuros e, ainda, as incertezas do 

ambiente de negócios, considerando o desenvolvimento regional social e econômico 
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para tratar do contexto da indústria metalúrgica brasileira e francana. 

O terceiro capítulo apresentará a metodologia utilizada, composta pelo 

método de prospecção de cenários de Blanning e Reinig, o Método Delphi, para o 

levantamento dos eventos que permitirão compor os cenários e o Método dos 

Impactos Cruzados, utilizado para demonstrar qual o impacto que a ocorrência (ou 

não ocorrência) de cada evento causa sobre os demais, buscando definir as “forças 

motrizes” do sistema. Além da construção dos cenários prospectivos, a pesquisa se 

utilizará do método de entrevistas para captar dados primários do contexto atual e 

uma visão externa sobre possíveis eventos impactantes para ser aplicado através do 

instrumento de estudo de caso. 

Já no quarto capítulo, através de um estudo de caso em uma indústria 

metalúrgica da cidade de Franca, interior de São Paulo, foi apresentado o resultado 

das entrevistas e a construção, passo a passo, da prospecção de cenários, 

demonstrando, inclusive, as melhores estratégias a serem seguidas.  

Finalmente, concluindo esta dissertação, no quinto e último capítulo, 

serão apresentadas as considerações finais desta pesquisa de prospecção de 

cenários.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico, usado como base fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa foi dividido em três partes. Na primeira parte é 

apresentado o embasamento teórico sobre a prospecção de cenários, desde de seu 

histórico, até as suas particularidades de construção.  

Na segunda parte, é desenvolvida uma análise em torno do 

desenvolvimento social e econômico local. 

Por fim é destacado o contexto da indústria metalúrgica brasileira, em 

geral, e da francana, em particular. 

 

2.1. CENÁRIOS PROSPECTIVOS 

Para qualquer estudo ou qualquer pesquisa, é fundamental conhecer a 

base do tema, que, geralmente, se inicia com o estudo da sua origem e do seu 

desenvolvimento ao longo do tempo. Para o estudo de cenários prospectivos não é 

diferente, sua origem e conceitos são muito importantes para o desenvolvimento e 

embasamento de qualquer conteúdo relacionado ao assunto e a história da 

prospecção de cenários passa por muitas fases e momentos importantes que auxiliam 

sua total compreensão. 

Na época dos faraós do antigo Egito, durante as primaveras, ocorriam 

nas margens do Rio Nilo reuniões entre sacerdotes para antecipar a informação de 

como seria o resultado da colheita. Para isso analisavam e comparavam a coloração 

e o volume da água do rio com os padrões históricos. Já na Grécia antiga, existiam 

determinados lugares, utilizados pelos adivinhos e sacerdotes como local de interação 

sobre os eventos que poderiam vir a ocorrer no futuro. Estes locais eram chamados 

de oráculos, sendo o mais famoso deles, atualmente conhecido como Oráculo de 

Delfos, sediado na antiga cidade grega de Delfos, nome este que dá origem ao método 

de trabalho de grupos chamado Delphi, desenvolvido em 1964 por Olaf Helmes, que 

inclusive foi utilizado no desenvolvimento desta pesquisa (MARCIAL; GRUMBACH, 

2005). 

Ainda, segundo Marcial e Grumbach (2005), prever o futuro sempre foi 

algo de grande importância para a humanidade, a crença em profetas bíblicos, magos 

e bruxos foi uma forma de acreditar que podíamos dominar o futuro a fim de evitar 

surpresas. 
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Após a segunda guerra mundial, a construção de cenários ganhou força 

dentro do planejamento militar, no momento em que a Força Aérea Americana (FAA) 

introduziu em seus treinamentos, planejamentos e simulações de guerra, as diversas 

possibilidades e os cenários que um combate com o inimigo poderiam gerar 

(SCHWARTZ, 2006). Desde então, peritos e especialistas se dedicaram a estudar, 

desenvolver e introduzir objetivos estratégicos e táticos futuros no campo bélico, 

colocando a análise tática não somente focada para um único futuro, mas sim, para 

vários outros caminhos e destinos de uma guerra. 

Mas é com Gaston Berger, em “A atitude prospectiva”, de 1957, que se 

referenciou o termo “Prospecção de Cenários” pela primeira vez. Porém, muitos 

autores destacam Herman Kahn como o desenvolvedor da metodologia de 

prospecção de cenários e, principalmente, como responsável por sua propagação 

(MARCIAL; GRUMBACH, 2005).  

Neste universo de cenários, em que as interrelações de eventos 

começaram a desempenhar um profundo processo de conhecimento, surge, em 1972, 

o fenômeno denominado de “Efeito Borboleta”. Edward Lorenz, considerado o 

precursor da “Teoria do Caos”, estudou e palestrou sobre as consequências do bater 

de asas de uma borboleta em um país e a ocorrência de eventos em outro país de 

grande distância. Ou seja, correlacionando que um evento ocorrido em um local, em 

determinado período temporal, pode gerar eventos semelhantes, às vezes de 

intensidade incrivelmente superior, em diferentes locais e em períodos distintos 

(KOTLER; CASLIONE, 2009). 

Quando a análise é focada em uma organização, a prospecção de 

cenários se faz uma ferramenta importante para empresas que desejam antecipar 

tendências e se preparar para os possíveis desafios futuros. Através da análise de 

cenários, é possível identificar oportunidades e riscos que podem afetar o 

desempenho da organização, permitindo que sejam tomadas medidas preventivas ou 

corretivas. Este contexto, teve início com Pierre Wack, na década de 70, que se 

utilizou da prospecção de cenários em empresas, na área de planejamento da Royal 

Dutch Shell. O francês Wack trabalhava com a prospecção de cenários a fim de se 

preparar para o futuro. Em 1988, Pierre Wack e Peter Schwartz fundaram a Global 

Business Network (GBN), uma empresa privada focada e especializada na aplicação 

de cenários como instrumento de planejamento estratégico corporativo (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2005). 
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No Brasil, os primeiros estudos prospectivos se iniciaram na década de 

1970, utilizando a metodologia de construção de cenários, em alguns estudos de 

prospecção voltado ao setor econômico (THIESEN, 2014). Porém, efetivamente, a 

prospecção de cenários brasileira se iniciou na década seguinte, em empresas 

governamentais, tais como o BNDES, Eletrobrás, Petrobrás e Eletronorte (BUARQUE, 

1998). 

 

2.1.1. As incertezas no ambiente de negócios  

Imaginar que os dias, seja da vida pessoal, como profissional, passarão 

seguindo uma constância, um padrão, é completamente ilusório. É muito imprudente 

prospectar cenários sem ao menos cogitar que ocorrerão incertezas e turbulências no 

período estudado. É preciso ter em mente que sempre existirão surpresas e será 

necessário saber enfrenta-las, pois o sucesso de uma corporação passa por saber se 

preparar para as surpresas inevitáveis (SCHWARTZ, 2003). 

Desde o final do século XX, as incertezas sobre o futuro caracterizavam 

os planejamentos de todas as empresas. As mudanças bruscas e rápidas na política, 

economia, sociedade e tecnologia eram cada vez mais comuns, gerando uma ruptura 

das tendências previamente consideradas. Desta forma, quanto maior a ruptura de 

tendência, maior será a incerteza no planejamento e na condução das informações 

que são pré-requisitos para um bom planejamento. Essas informações, a cada dia que 

passa, são mais abundantes e fáceis de se obter, porém, podem afetar e impactar 

microambientes (MARCIAL; GRUMBACH, 2005). 

Ainda segundo Marcial e Grumbach (2005), o acesso à informação, 

simultaneamente, no mundo, gera novos conhecimentos e, consequentemente 

impactam o ambiente, deixando-o mais incerto e concorrido. Desta forma, é 

fundamental a utilização de uma ferramenta de planejamento adequada para lidar com 

estas turbulências. 

Porém, não basta apenas utilizar uma excepcional ferramenta, como a 

prospecção de cenários futuros, é necessário superar os paradigmas que estão 

enraizados no cotidiano das pessoas. Isso porque as nossas ações são baseadas nos 

nossos paradigmas e muitas vezes achar que o que estamos fazendo ou planejando 

é o “jeito certo”, ou até mesmo a “única forma”, nos impede de enxergar o paradigma 

do outro, com novas ideias e novas visões, nos fazendo perder oportunidades 

determinantes para o sucesso (VASCONCELLOS, 2013). 
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Ainda, segundo Vasconcellos (2013), quando o foco é centralizado 

apenas no próprio paradigma, contrai-se uma doença perigosa, denominada “paralisia 

de paradigma” ou “doença fatal de certeza”, que causa uma disfunção de visão de 

uma pessoa (VASCONCELLOS, 2013, p.33). Imaginem os erros de planejamento de 

uma empresa se o responsável pelo departamento não superar o seu paradigma. 

É preciso se planejar para o mundo atual, que é constantemente mutável 

e acelerado. Segundo Harari (2018), há mil anos atrás, um pai chinês de classe alta, 

preparava seu filho para o futuro ensinando-o a ler, escrever ou lutar a cavalo, pois 

tinha-se como certo seu futuro, numa época em que as informações se propagavam 

lentamente.  

Porém, nos dias atuais, em que qualquer informação está, literalmente, 

a milésimos de segundos a nossa frente, colocando o cotidiano humano a uma 

velocidade frenética, em que perdemos o controle e nos põe em situações 

complicadas, como a de preparar um filho para uma profissão que, no futuro, poderá 

estar extinta. A extinção de uma profissão é uma surpresa que não é possível de se 

evitar, porém pode ser prospectada, criando estratégias para ações caso venha a 

ocorrer. Não existe mais certeza para o futuro, a mudança, propriamente dita, é a 

única certeza (HARARI, 2018). 

A rentabilidade de um setor é fortemente influenciada pelas forças 

competitivas predominantes, desempenhando, assim, um papel crucial na formulação 

de estratégias. Por exemplo, mesmo uma empresa com uma sólida posição em um 

setor que não enfrenta ameaças de novos concorrentes, pode enfrentar baixos 

retornos ao se deparar com um produto substituto superior ou mais econômico 

(PORTER, 1999). 

Segundo Schwartz (2003), quando ocorrer alguma surpresa, é 

necessário se prevenir e se preparar para duas reações naturais, a negação e a 

defesa, que são comportamentos comuns do ser humano em situações contrárias, 

pois estas reações podem ocasionar prejuízos imensuráveis nos acontecimentos 

seguintes da empresa. Não querer enxergar um evento que poderá ocorrer, pode ser 

denominado de negação, que causa uma “cegueira” incondicional, prejudicando a 

corporação na forma de lidar com este evento futuro. Se defender é uma atitude 

normal do ser humano, em uma empresa, com a concretização de um cenário 

negativo, é normal ocorrer esta defesa, cortando gastos e investimentos, porém 

atitudes como esta podem ocasionar o mesmo dano que a negação causaria. A única 
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certeza aparente é que nos momentos turbulentos, a incerteza sempre estará 

presente, porém não fazer nada, não tomar nenhuma atitude, é a decisão mais 

arriscada possível. 

Assim como Schwartz (2003), Wucker (2021) também destaca o perigo 

da negação de um evento que está por vir. 

Ao enfrentar um rinoceronte que está prestes a atacar, não fazer nada 
raramente é a melhor opção. No entanto, muitas vezes, é exatamente isto 
que acontece. O perigo, raramente chega de forma inesperada. Pelo 
contrário, antes do ataque sempre há muitas oportunidades perdidas de 
tomar precauções, entender e reagir aos sinais de alerta. O impulso de ficar 
parado é difícil de superar. Às vezes, o impulso da negação é tão forte que 
não fazemos nada; ou pior ainda, como em muitas bolhas de mercado que 
levam a quebras, agimos mais no sentido de autodestruição (WUCKER, 
2021, p.32). 

Não basta, em uma prospecção de cenários futuros, focar somente em 

eventos simples, de baixa complexidade e de clara visão. Taleb (2008) enfatiza que, 

normalmente, os eventos futuros são passíveis de serem prospectados, porém, 

considerar em uma prospecção de cenários, apenas os eventos detectáveis, é uma 

atitude muito arriscada, pois é certo que eventos completamente inesperados poderão 

vir a ocorrer Estes eventos que poucos consideram, raros e de baixíssima 

probabilidade de ocorrência, são chamados de “Cisnes Negros”, eventos estes que, 

caso ocorram, causariam impactos profundos e até mesmo irreversíveis. A vinculação 

destes eventos raros com o “Cisne Negro” se remete ao final do Século XIX, quando 

o mundo considerava que, necessariamente, os Cisnes eram da cor branca e que um 

Cisne “não branco” era um acontecimento não considerado, praticamente impossível, 

devido a sua enorme improbabilidade. Porém, na Austrália, quando surge um Cisne 

Negro, conclui-se que o improvável não era sinônimo de impossível, pois o improvável 

ocorreu. 

Ainda, segundo Taleb (2008), não necessariamente os “Cisnes Negros” 

serão de características negativas ou de abrangência mundial. Um evento raro e 

inesperado pode representar algo muito positivo e também afetar unicamente uma 

corporação.  Após ocorrido um evento “Cisne Negro”, é possível algumas pessoas 

considerarem aquele evento como óbvio e previsível, colocando este evento de 

características raras e improváveis como algo passível de prospecção. Desta forma, 

em uma prospecção de cenários, é fundamental considerar os eventos aparentemente 

inimagináveis, mas que possuam certa probabilidade de ocorrência.  

Exemplificando que até mesmo estes eventos do tipo “Cisne Negro” 
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podem ser prospectados, o ataque de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, 

considerados por muitos como o evento “Cisne Negro” da história, foi um evento que, 

apesar de seu caráter inimaginável, foi prospectado pela GBN-Global Business 

Network. Essa empresa, especializada em prospecção de cenários, que apresentou 

trabalhos de prospecção ao governo norte americano, destacando a falha do sistema 

interno de segurança americano e mostrando que ataques terroristas aéreos eram 

prováveis de ocorrência (SCHWARTZ, 2003). 

Além dos eventos do tipo Cisnes Negros apresentados por Taleb (2008), 

existem os eventos do tipo Rinoceronte Cinza, destacados na obra de Wucker (2021), 

que são eventos catastróficos, porém, diferentemente do “Cisne Negro”, estes eventos 

possuem uma alta probabilidade de virem a ocorrer, ou seja, são eventos nítidos e 

notórios. Segundo Wucker (2021), este é um evento característico de um “Rinoceronte 

Cinza”. 

Um Rinoceronte Cinza é uma ameaça de alto impacto muito provável: algo 
que deveríamos ver chegando, como um rinoceronte de duas toneladas 
apontando seu chifre em nossa direção e se preparando para atacar. Como 
seu primo, o elefante na sala, um Rinoceronte Cinza é algo que deveríamos 
ver claramente em virtude de suas imensas proporções. É de imaginar que 
algo tão enorme receberia a atenção que merece (WUCKER, 2021, p.31). 

Desta forma, é fundamental em uma empresa se atentar para o passado, 

para o presente, mas principalmente para as tendências do futuro, levando em conta 

eventos impactantes, sejam eles visíveis ou não tão claros.   

Além de tratar com antecedência o problema futuro, saber lidar com ele 

é de fundamental importância. Desta forma, como destaca Kahane (2013) em sua 

obra sobre “Cenários Transformadores”, saber que o problema irá ocorrer não é mais 

lidar com a incerteza, mas sim, com a necessidade de inovação. Como não admirar o 

fato de Pierre Wack considerar, na década de 70, duas futuras recessões do petróleo, 

possibilitando que a Shell pudesse se preparar para tais ocorrências e, 

consequentemente, se destacar no mercado. 

Prospectar cenários não se limita apenas a se preparar para os riscos 

futuros de uma corporação, mas também gera oportunidades, como destacado por 

Killian (2009, p.67) com a frase: “Da exploração das incertezas nascem as 

oportunidades”. 

 

2.1.2. A prospecção de cenários futuros 

Uma indústria precisa se preparar para os acontecimentos futuros, e o 
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planejamento de cenários futuros é um instrumento muito eficiente para que esta 

empresa enfrente os desafios que podem vir a ocorrer.  

Construir ou prospectar cenários, é analisar com várias visões o futuro, 

preparando uma empresa para se antecipar a um evento, com consciência dos riscos 

do futuro (RIBAS, 2014). 

A arte de prospectar cenários não é simplesmente projetar a realidade 

do momento para futuro, ou seja, transcrever o presente em um momento temporal 

posterior. Esta ferramenta tem como objetivo abrir a visão de uma corporação, 

permitindo que as tomadas de decisão sejam mais assertivas por meio da 

minimização das surpresas de um novo momento, pois nunca haverá um futuro certo 

e exato. Com uma pesquisa e um trabalho bem executado, é possível a empresa 

enxergar diferentes visões, de diferentes futuros, em variados eventos, não apenas 

eventos globais, mas também, eventos específicos à empresa, tais como o 

aparecimento de novos concorrentes, novos produtos, novos clientes, fornecedores, 

entre outros. Desta forma, a equipe de planejamento deve se flexibilizar, garantindo 

esforços para tomadas de decisões coerentes. Até no caso de eventos não 

considerados previamente, se a equipe de planejamento tiver experiencia em 

cenários, estiver focada e ao mesmo tempo com a cabeça aberta, ela terá 

maleabilidade e aceitação para enfrentar o momento turbulento (WADE, 2013). 

Momentos turbulentos sempre existiram e, cabe ao departamento de 

planejamento e de prospecção de cenários de uma empresa obter a melhor defesa 

para o que está por vir. Desta forma, Marcial e Grumbach (2005), destacam que o 

estudo de cenários prospectivos é uma das ferramentas mais adequadas para a 

definição de estratégias em um ambiente turbulento e incerto. Fazer uso desta 

ferramenta não eliminará as incertezas, surpresas e turbulências, porém dará 

subsídios para a equipe se planejar e apontar os meios para reduzir o impacto dos 

eventos futuros. Nas micro e pequenas empresas, ferramentas estratégicas, como 

esta, se fazem essenciais, pois são empresas em fase de maturação ou com baixa 

estrutura para suportarem um grande impacto, como o causado por um evento 

catastrófico não prospectado. 

Como já destacado, Wade (2013) enfatiza que achar que todos os 

eventos futuros serão uma continuação ou evolução do presente é um dos maiores 

erros de um departamento estratégico. Isto porque, definir o planejamento estratégico 

de uma empresa considerando os eventos futuros como sendo uma extrapolação do 
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presente, provavelmente levará a empresa a se deparar com eventos surpresas, que 

podem vir causar problemas de enfrentamento. Deste modo, o autor destaca duas 

questões perigosas, que uma empresa deve evitar. A primeira é uma extrapolação 

numérica, em que o planejamento é construído a partir da matemática, modificando 

apenas os números dos últimos anos, criando um cenário futuro semelhante ao 

presente. Já a segunda forma de extrapolação, que também coloca o futuro moldado 

pelo presente, é um trabalho de prospecção que coloca todos os eventos futuros com 

características extremamente confortáveis sem existência de situações contrárias. 

Olhar para o futuro, não é apenas olhar em linha reta, é necessário abrir 

a visão, não seguindo apenas o caminho linear. Neste sentido Taleb (2008) destaca 

que: 

É de se esperar que nosso histórico de previsões seja horrível: o mundo é 
muito, mas muito mais complicado do que pensamos, o que não é um 
problema, exceto quando a maioria das pessoas não sabem disso. Tendemos 
a “entrar em túneis” ao olhar para o futuro, tornando-o corriqueiro, livre de 
Cisne Negro, quando na verdade não há nada de comum no futuro. Ele não 
é uma categoria platônica (TALEB, 2008, p.181). 

Wade (2013) destaca que entender o presente para planejar o futuro 

sempre será uma atitude essencial para o planejamento de cenários. Porém, ter 

apenas esta visão imediata é pouco, se faz necessário buscar o imprevisto, o 

imaginável, buscar situações e eventos que todos de uma corporação sabem que 

possa existir, porém nunca acreditam que acontecerá, como, por exemplo, a entrada 

de um novo concorrente no mercado.  

Uma tarefa difícil, em uma boa previsão de cenários, é definir os eventos 

futuros para começar a prospecção de forma eficaz e, para isso, analisar as 

tendências existentes é uma etapa importante nessa sequência de acontecimentos. 

Manter a mente limpa, aceitar o desconhecido e principalmente ter humildade e 

perceber que você não sabe tudo, o credencia para que possa finalmente entender as 

tendências futuras e existentes sem qualquer viés ou influência. Em alguns 

momentos, eventos normais e pequenos passam completamente despercebidos e 

quando um departamento estratégico se depara com eles, já é tarde. Portanto, neste 

contexto, é fundamental estar atento a todas as mudanças possíveis, detectando 

inclusive os eventos mais simples que passam em nossa frente (LINDKVIST, 2010). 

Ainda segundo Lindkvist (2010), as tendências são classificadas de 

acordo com sua dimensão, ou seja, divididas em micro, macro e mega tendências. A 

primeira destacada são tendências breves, com duração de um a cinco anos, já as 
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macrotendências podem ter duração de uma a duas décadas e, por fim, acima de 

duas décadas, estão as megatendências. Todas devem ser valorizadas de acordo 

com o horizonte futuro do cenário aplicado. 

Wade (2013) destaca uma relação comparativa entre diferentes 

tendências, com relação ao grau de importância. Destacar que um evento é mais 

importante que o outro, é muito difícil e dependerá de todo o contexto, pois tudo pode 

ser relevante, principalmente porque o intuito da prospecção de cenários é pensar de 

forma criativa, considerando e analisando as causas e os efeitos menos óbvios. 

Taleb (2008) traz em sua obra um conceito que quanto mais o mundo 

progride e mais o conhecimento se expande, o futuro tende a ser menos previsível. 

Também faço a alegação mais ousada (e incômoda) de que, apesar do 
progresso e da expansão do conhecimento, o futuro será cada vez menos 
previsível, enquanto tanto a natureza humana quanto as “ciências” sociais 
parecem conspirar para esconder de nós essa ideia (TALEB, 2008, p.27). 

Desta maneira, ainda segundo Wade (2013), uma boa gestão é se 

concentrar na sua equipe, trazendo a essência da liderança e focar sua equipe para 

uma visão realista, principalmente nas estratégias de combate ao imprevisto, 

mostrando de forma clara o planejamento estratégico do cenário a ser enfrentado. 

É fundamental, em uma prospecção de cenários futuros, saber que nem 

tudo que foi planejado irá se concretizar e, ao mesmo tempo, ter em mente que os 

imprevistos e as surpresas indesejáveis e não planejadas também ocorrerão. Porém 

uma empresa que trabalha com esta ferramenta, com toda certeza estará mais 

preparada para enfrentar o futuro (WADE, 2013). Pois, segundo o autor: 

... a função do planejamento é explorar os futuros possíveis e, então, com 
confiança, tomar as medidas necessárias para melhorar a flexibilidade e a 
capacidade de resposta da sua organização às diferentes oportunidades e 
ameaças que esses futuros possam trazer. Exploração mais preparação: 
esse é o verdadeiro sentido do planejamento (WADE, 2013, p.21). 

Com todo o contexto apresentado, existem diferentes definições de 

cenários na prospecção futura, porém é importante ter em mente que os cenários 

futuros sempre serão múltiplos e incertos (MARCIAL; GRUMBACH, 2005). 

 

2.2. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SOCIAL E ECONÔMICO 

Mesmo de forma concentrada e desigual, o desenvolvimento brasileiro, 

na transição entre a primeira e segunda metade do século XX, colocou o Brasil no 

cenário internacional, devido a ação proativa do estado e suas instituições, diminuindo 

a dependência externa, rearranjando as estruturas de classes e construindo uma 
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sociedade industrial eficaz (CARDOSO JUNIOR; SIQUEIRA, 2012). 

Segundo Marcial e Grumbach (2005), prospectar cenários permite uma 

análise mais transparente do futuro, minimizando riscos e aproveitando as 

oportunidades, além de promover o desenvolvimento em suas diferentes frentes. 

Em muitos casos, para desenvolver uma região é necessário inovar, 

implantar, ou seja, mudar o modelo atual. O mesmo ocorre em empresas em que a 

mudança pode ser vista como algo difícil e caótico, pois mexe muito com a estrutura 

da empresa, alterando o que já é habitual. A pergunta mais comum seria: vale a pena 

mudar? Desta forma, Kahane (2013) coloca que a mudança quase sempre é bem-

vinda e deve existir quando seu custo for inferior a vários fatores negativos atuais, 

como citado a seguir: 

Só se muda algo quando o custo da mudança for menor do que o 
descontentamento atual multiplicado por uma visão compartilhada 
multiplicado por habilidades necessárias multiplicado pelos primeiros passos 
para fazer a mudança (KAHANE, 2013, p.09). 

Este mesmo autor, em sua obra sobre cenários transformadores, 

destaca que não basta apenas a criação de cenários futuros da forma tradicional, é 

necessário não apenas se adaptar aos acontecimentos futuros que estão por vir, mas 

é fundamental pensar sobre o futuro desejado e identificar estratégias para poder  

construí-lo. Desta forma, qualquer instituição não deve somente buscar a construção 

dos cenários, ela deve ir além, se planejar para lidar com os eventos futuros, 

construindo seu futuro ideal, se desenvolvendo de forma sustentável. 

E, um aspecto a ser considerado, para pensar a mudança relacionada 

ao desenvolvimento regional social e econômico é de suma importância conceituar o 

desenvolvimento regional. Olivera (2019) conceitua o desenvolvimento regional como 

uma análise de fatores sociais e econômicos em um local, caracterizando o 

desenvolvimento como um fluxo do capital, trabalho e inovação.  

Furtado (1968), há mais de 50 anos, já destacava que é impossível 

conceituar desenvolvimento sem uma visão pluralista, que analisa o desenvolvimento 

econômico regional não somente pelo crescimento econômico, mas através de uma 

visão macro de um universo contrário ao subdesenvolvimento, de um processo 

desigual de desenvolvimento, enfatizado pelo caráter político/social. Este autor é 

referência em inúmeras obras e destaca como um ator fundamental para a evolução 

do desenvolvimento no contexto brasileiro.  

Araújo (2022), propõe que a formulação do processo de 
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desenvolvimento, transforma este conceito de desenvolvimento, do simples 

crescimento econômico para um desenvolvimento econômico ou até mesmo um 

subdesenvolvimento. Este autor considera ser necessário realizar uma análise 

transdisciplinar para atingir o almejado desenvolvimento.    

Outros autores como Corrêa, Silveira e Kist (2019), destacam o conceito 

de desenvolvimento como uma evolução que, inicialmente, era vinculado e entendido 

como crescimento econômico, porém com o passar do tempo e com os avanços nas 

discussões sobre o tema, alterou-se os conceitos de crescimento com o de 

desenvolvimento, colocando este último sintetizado à riqueza gerada, ou à falta dela. 

Porém, ainda não se tem um conceito de desenvolvimento único e unânime formado. 

 O conceito de desenvolvimento como liberdade para Sen (2010), mostra 

que para uma região se desenvolver é necessário que sua população não seja privada 

do acesso a itens básicos, como, água potável, educação e saúde, ou seja, ter 

liberdade de usufruto dos itens básicos para uma vida de qualidade. 

De acordo com Sen (2010), para que ocorra um desenvolvimento 

sustentável não basta focar apenas no crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), 

crescimento econômico, aumento de rendas pessoais, modernização e avanço 

tecnológico. Este autor enfatiza que, é preciso pensar em um todo, colocando a 

liberdade humana no epicentro do desenvolvimento, ou seja, a liberdade humana 

como resultado do desenvolvimento local. Assim, ele destaca que, para um efetivo 

desenvolvimento sustentável, é fundamental que não exista privação de liberdade 

como descrito abaixo.  

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligencia dos serviços públicos e intolerância 
ou interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2010, p.16 e 17). 

O aumento do poder econômico gerado, por um planejamento 

estratégico, eleva o padrão de vida individual e coletivo, fazendo crescer a capacidade 

de liberdade do ser humano (SEN, 2010). Nesta linha de pensamento, a prospecção 

de cenários futuros se torna uma excelente ferramenta para o sucesso no 

planejamento estratégico e, consequentemente, no desenvolvimento como liberdade 

defendido por este autor. 

Desta forma, contextualiza-se o desenvolvimento regional como uma 

transformação nas raízes sociais e econômicas, com mudanças estruturais e, 

principalmente, com estratégias construídas em conjunto com diversos atores da 
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região (CORRÊA; SILVEIRA; KIST, 2019).  

O conceito do desenvolvimento evoluiu ao longo do tempo e, hoje, é 

defendido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um processo social e 

pluridimensional, trazendo em si uma complexidade que mostra que não basta apenas 

ter riqueza para uma região ser desenvolvida, é necessário ter minimamente 

qualidade de vida (SILVA; NELSON; SILVA, 2018).  

Diferentes visões sobre desenvolvimento, convergem no sentido de que, 

para que se tenha desenvolvimento, o planejamento, prospecção e objetivos são 

fundamentais. É nesta linha de pensamento que a ONU desenvolveu, primeiramente, 

a Agenda de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015) e posteriormente, em 2015, a 

Agenda 2030 (Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável), com 17 objetivos 

principais que visam o desenvolvimento mundial de forma sustentável (ODSBRASIL, 

2022). Contextualizando com a linha de pensamento de Kahane (2013), é possível 

analisar a Agenda 2030, como um planejamento com foco em prospectar e, 

principalmente, transformar o futuro em algo melhor, através de atitudes que visam o 

desenvolvimento sustentável e estruturado. 

Destaca-se nesta pesquisa a importância das Metas de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9, que abordam o progresso da Indústria, 

Inovação e Infraestrutura, e da ODS 8, que visa garantir empregos decentes e 

promover o crescimento econômico sustentável. Ao concentrar-se na indústria, a 

adoção da análise de cenários futuros coloca a empresa à frente da concorrência, 

conduzindo-a ao sucesso. Alcançar esse sucesso, por sua vez, aproxima-a ainda mais 

da realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável das ODS 8 e 9. 

Outros fatores de extrema relevância são os impactos que as crises 

econômicas e sanitárias possam causar no desenvolvimento regional, como, por 

exemplo, as consequências trazidas pela pandemia de Covid-19. Inúmeros problemas 

econômicos sistêmicos, dela decorrentes, são ressaltados e, por consequência, pode 

gerar mais desigualdade social (VERSCHOORE; PRISCO; MONTICELLI, 2023). 

Estas crises podem ter impactos menos severos, se a organização, instituição ou até 

mesmo os estados estiverem preparados para o enfrentamento, com planejamento 

estratégico pré-estabelecido para eventos catastróficos do tipo do “Cisne Negro” de 

Taleb (2008).   

De qualquer maneira, para que ocorra um desenvolvimento regional 

sustentável, se faz necessário um bom e eficaz planejamento, utilizando ferramentas 
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como a prospecção de cenários futuros.  

Em muitos momentos, quando o caminho do desenvolvimento daquela 

região é traçado em uma certa direção, ocorre a tendência de as culturas 

organizacionais seguirem o mesmo trajeto, impulsionando o desenvolvimento 

(OLIVEIRA, 2019). Tendências estas que, segundo Lindkvist (2010) devem ser 

consideradas e muito bem analisadas no planejamento estratégico. 

Nesta visão, surge um “desenvolvimento integrado”, por meio de 

políticas públicas geridas não somente pelo estado, mas também com a presença e a 

participação de instituições privadas, conceito este, defendido por Secchi (2016). Esta 

integração do setor público com o setor privado, em busca de políticas públicas 

eficazes para o desenvolvimento regional, talvez seja um grande avanço no 

desenvolvimento sustentável de uma região. Isto porque, para que a região se 

desenvolva, necessita do apoio do setor privado e este apenas irá ocorrer com o 

desenvolvimento regional, havendo a necessidade de os setores públicos e privados 

caminharem juntos. 

As indústrias, sempre tiveram e sempre terão um papel econômico, 

político e social fundamental para o desenvolvimento regional (ARAUJO, 2022). Desta 

forma, precisam atentar para o desenvolvimento sustentável, pois sua instalação e o 

seu crescimento podem ser importantes para o desenvolvimento local, porém sem 

uma estrutura eficaz e um planejamento responsável, podem ser levadas a uma 

ruptura, que geram desastres sociais e econômicos catastróficos.       

 

2.3. INDÚSTRIA METALÚRGICA 

Uma indústria forte e sólida é um dos pré-requisitos para um país ou uma 

região se desenvolver, tanto é que um dos objetivos de desenvolvimentos 

sustentáveis da ONU, mais precisamente, a ODS 9 (Indústria, inovação e 

infraestrutura), é focada neste setor. Ademais, a ODS 8 (Emprego digno e crescimento 

econômico) está diretamente ligada ao desenvolvimento da indústria, que é uma forte 

matriz geradora de empregos e recursos financeiros (ODSBRASIL, 2022).    

Historicamente, segundo a Confederação Nacional da Indústria - CNI 

(2022), um dos setores mais importantes na história da indústria brasileira é a indústria 

metalúrgica. Sempre muito forte e presente no cenário mundial, a indústria 

metalúrgica é responsável por uma parcela importante do PIB brasileiro. 

Para caracterizar esta importância, segundo dados da Confederação 
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Nacional da Indústria - CNI (2022), a indústria já correspondeu, em 1985, a 48% do 

PIB brasileiro, sendo que, 35,9% eram derivados da indústria de transformação como 

apresentado nos Gráficos 1 e 2: 

 

Gráfico 1 - Participação da indústria no PIB do Brasil. 

 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria - CNI (2022). 

 

Gráfico 2 - Participação da indústria de transformação no PIB do Brasil. 

 

  Fonte: Confederação Nacional da Indústria - CNI (2022). 
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Em 2022, a indústria correspondeu a 23,9% do PIB nacional, ou seja, 

mais de 2 bilhões de reais de valores correntes, sendo que a indústria de 

transformação foi responsável por 12,9% do PIB brasileiro. (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI, 2022). 

Mesmo perdendo a supremacia dos anos 80, a indústria brasileira e, 

consequentemente, sua principal vertente, a indústria de transformação, continua 

sendo muito importante para manutenção de empregos, renda, tecnologia e 

desenvolvimento econômico para o Brasil. 

Neste contexto, se faz necessário analisar este setor para estruturá-lo 

de forma sustentável e eficaz.  

A globalização criou uma interdependência entre as indústrias mundiais 

e, em certo ponto, isto alavancou e acelerou o avanço tecnológico mundial. Porém 

alguns países passaram por processos de desindustrialização, em razão do seu 

mercado local se deslumbrar com as vantagens da importação. Neste contexto 

industrial, cresce a economia chinesa como alternativa de baixo custo e grande 

demanda. Os produtos se tornaram regionais e fabricados especificamente por 

determinado país (RIBEIRO; CARDOZO; MARTINS, 2021).  

Porém, acontecimentos como a pandemia de COVID-19 e guerras como 

a da Ucrânia, mostraram que esta dependência estrangeira tem seu preço e que a 

desindustrialização é prejudicial para o desenvolvimento nacional. 

Na década de 1990, o Brasil passou por uma abertura econômica e, 

segundo Pereira e Dathein (2021), a economia brasileira passou a ser estruturalmente 

dependente de capital estrangeiro. Segundo os autores, neste processo de liberação 

comercial, tendem as empresas nacionais a serem focadas em setores de baixa 

intensidade tecnológica, como descrito a seguir pelos autores:  

Com o rápido processo de liberalização comercial, em contexto de ausência 
de políticas industriais, ocorrem dois efeitos sobre a economia. Em primeiro 
lugar, tende a crescer a elasticidade renda das importações relativamente à 
elasticidade renda das exportações e a aumentarem as importações de bens 
de capital e de insumos produtivos, o que pode gerar melhora de 
competitividade. Em segundo lugar, a maior concorrência internacional ou 
provoca falência e/ou venda para capitais internacionais das empresas 
nacionais, ou o aumento da absorção de tecnologias e ampliação da 
competitividade. Deste modo, a economia tende a perder setores 
tecnologicamente mais sofisticados (que têm pequeno diferencial de 
competitividade em relação às empresas transnacionais) e a ficar 
relativamente mais competitiva em setores de menor intensidade tecnológica. 
(PEREIRA; DATHEIN, 2021, p.373). 
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Por estes motivos, a desindustrialização e a absorção de tecnologia por 

empresas transdisciplinares, são de fundamentais importância para que a indústria 

brasileira tenha uma visão macro das tendências e procure fortalecer o cenário 

nacional em busca da reindustrialização. 

   

2.3.1. A indústria francana e a representatividade da indústria metálurgica  

A cidade de Franca, localizada no interior do estado de São Paulo, 

sempre teve uma forte ligação com o setor industrial. 1 

A partir das décadas de 1960 e 1970, com o crescimento da economia 

brasileira e a ampliação do mercado de calçados, a indústria metalúrgica em Franca 

também se expandiu. Empresas especializadas na produção de componentes 

metálicos foram estabelecidas na cidade, fornecendo produtos tanto para a indústria 

calçadista local, quanto para outras regiões do Brasil. Atualmente, as indústrias de 

transformação correspondem a 7% do valor adicionado das indústrias da região 

(FRANCASITE, 2023).  

Ao longo das décadas, ocorreu uma modernização gradual das 

instalações e processos nas empresas metalúrgicas de Franca/SP, com um distrito 

industrial moderno, que pode abrigar qualquer tipo de empresa (FRANCASITE, 2023). 

Isso incluiu a adoção de tecnologias mais avançadas na produção, a melhoria das 

práticas de gestão e a diversificação da gama de produtos oferecidos, além dos 

investimentos em treinamento e capacitação de mão de obra, incluindo cursos 

profissionalizantes e técnicos, dedicados exclusivamente ao setor calçadista (SENAI, 

2023). 

No entanto, é importante ressaltar que as transformações na indústria 

metalúrgica em Franca também enfrentaram desafios. A concorrência global, a 

oscilação econômica do país e as mudanças nos padrões de consumo, afetaram a 

demanda por produtos metalúrgicos, incluindo os componentes para calçados. Isso 

exigiu uma constante adaptação por parte das empresas locais, para se manterem 

competitivas no mercado. 

Em uma análise mais concreta e direta da dinâmica da indústria no 

estado São Paulo, Sposito e Reolon (2015) destacam que as empresas de 

 
1 Conhecida como “terra do calçado”, Franca já abrigou mais de 1.300 empresas do setor, com 
faturamento de mais de 80 milhões de dólares em exportação no ano de 2009 (SINDICATO DA 
INDÚSTRIA CALÇADISTA DE FRANCA - SINDIFRAN, 2010). 



31 

transformação do interior paulista possuem maiores dificuldades de desenvolvimento, 

com relação a empresas do mesmo segmento, sediadas na grande São Paulo. Os 

autores ressaltam que, quando analisada mais profundamente a taxa de 

desenvolvimento, o cenário se agrava para empresas localizadas fora dos principais 

eixos de desenvolvimento, como a rodovia Anhanguera. Nesta premissa, empresas 

francanas, tendem a enfrentar maiores dificuldades de se desenvolver. 

Neste contexto, empresas de transformação como o Grupo Amazonas, 

fundada em 1947, dedicada a fabricação de componentes de borrachas, foi pioneira 

na produção na produção de saltos sintéticos para calçados. Atualmente é um dos 

maiores fabricantes de componentes da indústria calçadista da América Latina, atua 

fornecendo produtos para os segmentos da construção civil, calçados, embalagens, 

móveis, estofados, colchões, gráfico e automotivo (GRUPO AMAZONAS, 2023). 

Assim como o Grupo Amazonas, outras indústrias de transformação se 

destacaram na história francana, como as metalúrgicas, fabricantes de equipamentos 

destinados a produção de calçados, Ivomaq, Poppi e RM. 

Rotulada como a “cidade do calçado”, Franca vem se desvencilhando, 

nos últimos anos, desta polarização econômica, colocando em destaque novos 

setores como a produção agrícola, os serviços e outros polos industriais (CUNHA; 

DINIZ, 2019). Não se restringindo as indústrias metalúrgicas vinculadas ao setor 

calçadista, a cidade possui inúmeras tecnologias, às vezes não conhecidas por sua 

população, como a produção de Aerogeradores, Aviões de pequeno porte e Turbinas 

Hidráulicas, como a exemplificada no estudo de caso desta pesquisa.    

A falta de diversificação de setores industriais é prejudicial à região, 

devido, principalmente, à localização geográfica de Franca. 

Segundo Sposito e Reolon (2015), as indústrias de transformação 

localizadas fora dos eixos de desenvolvimento enfrentam dificuldades como: 

➢ distância dos mercados e fornecedores: acarreta um aumento de seus custos 

logísticos e torna mais desafiador competir em termos de eficiência e tempo de 

entrega; 

➢ acesso a infraestrutura e logística limitado: as regiões fora dos eixos de 

desenvolvimento podem ter infraestrutura de transporte e logística menos 

desenvolvida, o que dificulta o escoamento da produção e o acesso a insumos 

essenciais; 
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➢ escassez de mão de obra qualificada: a disponibilidade de mão de obra 

qualificada pode ser menor em áreas distantes dos eixos de desenvolvimento, 

o que limita a capacidade das indústrias de atrair talentos e inovar; 

➢ menor acesso à tecnologia e inovação: as indústrias fora dos eixos podem ter 

menos acesso a centros de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, 

o que as coloca em desvantagem competitiva em termos de adoção de 

tecnologias avançadas; 

➢ concorrência com grandes centros urbanos: enfrentam a concorrência de 

grandes centros urbanos, como a região metropolitana de São Paulo, que 

oferecem vantagens em termos de mercado consumidor, infraestrutura e 

recursos; 

➢ menor acesso a investimentos públicos: regiões fora dos eixos de 

desenvolvimento podem receber menos investimentos públicos em 

desenvolvimento regional, o que limita seu potencial de crescimento. 

Essas dificuldades refletem os desafios enfrentados pelas indústrias de 

transformação que buscam se estabelecer e crescer em áreas menos desenvolvidas, 

destacando a importância das políticas públicas e estratégias empresariais para 

superar essas barreiras e promover o desenvolvimento industrial em regiões mais 

distantes dos centros econômicos consolidados. 

De maneira geral, o referencial teórico contempla construtos sobre 

cenários prospectivos, desenvolvimento regional, social e econômico que se 

apresentam como alicerce para explicar o estudo de caso de uma indústria 

metalúrgica da cidade de Franca/SP. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia abordada nesta pesquisa se utilizou do método 

qualitativo, com a ferramenta de prospecção de cenários futuros como a técnica e o 

instrumento utilizado para a abordagem do tema e, através de um estudo de caso, 

buscou trazer a experiência e dados reais de sua aplicação em uma empresa. 

Entendemos por metodologia, o caminho do pensamento e a prática exercida 
na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente 
a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do 
conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, 
sua capacidade pessoal e sua sensibilidade) (MINAYO; DESLANDES; 
GOMES, 2015, p. 14). 

Ainda segundo os autores, uma metodologia se inicia através da 

pesquisa que é a investigação sobre um problema, uma questão, uma pergunta. Desta 

forma esta dissertação se aprofundará em busca de respostas para a questão: como 

a ferramenta de prospecção de cenários futuros pode contribuir para a formulação de 

estratégias empresariais eficazes e para o crescimento sustentável das regiões?  

Já a teoria que é utilizada para explicar um fenômeno, nesta pesquisa, 

a construção de cenários prospectivos, é a ferramenta ideal para abordagem do tema, 

pois através dela é possível ter explicações da realidade de um planejamento 

estratégico (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2015). 

Segundo Flores (1994), em estudos qualitativos, dados não numéricos, 

como textos, imagens e sons, são analisados sem recorrer a técnicas estatísticas. 

Aqui, os desafios se concentram nos aspectos próprios desse método, em contraste 

com a análise estatística complexa. Lidar com informações em forma de palavras não 

é simples, dada a vasta quantidade de dados envolvidos. 

En los trabajos en que se asume una perspectiva de investigación de corte 
cualitativo y se generan datos que no aparecen expresados en forma de 
números, sino en forma de textos, imágenes o sonidos, el análisis suele 
realizarse sin recurrir a las técnicas estadísticas. El inconveniente de manejar 
complejas técnicas de análisis es sustituido en este caso por dificultades 
características de las vías cualitativos de análisis. De una parte, los proprios 
datos cualitativos, que generalmente acaban siendo expresados en forma de 
palabras, resultan más difíciles de manejar que los números y suelen 
representar ingentes cantidades de información (FLORES, 1994, p. 8). 

Quando examinamos o complexo ambiente em que as organizações 

estão atualmente imersas, fica evidente a necessidade de se estabelecer estratégias 

capazes de assegurar sua sustentabilidade, na contemporânea sociedade 

globalizada. Essa sociedade se fundamenta na tecnologia e no conhecimento, e nela 

a concorrência está em constante crescimento, acompanhada de uma expansão 

exponencial do volume de informações a serem acompanhadas (MARCIAL; 
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GRUMBACH, 2005). 

Desta forma para uma empresa que deseja se desenvolver e analisar o 

seu desempenho em situações dinâmicas, uma ferramenta como a prospecção de 

cenários futuros é fundamental. O ganho de um planejamento bem estruturado 

através desta ferramenta é surpreendente em inúmeros aspectos, apenas se faz 

necessário saber trabalhar, de forma correta e sensata, o método utilizado na 

prospecção de cenários. Se bem empregado, o sucesso é eminente e 

consequentemente, motiva a equipe, agrega conhecimentos, mas principalmente, 

tem-se tomadas de decisão assertivas (JUNIOR, OLIVEIRA; KILIMNIK, 2010). 

É difícil prever se e quando uma empresa enfrentará, nos anos 

vindouros, um contexto caótico. No entanto, se essa situação surgir, a empresa que 

se preparar, antecipadamente, por meio da análise de cenários futuros, poderá até 

encontrar oportunidades benéficas durante momentos turbulentos, especialmente 

quando influenciados por mudanças políticas e econômicas (KOTLER; CASLIONE, 

2009). 

De acordo com Porter (1992), algumas organizações passaram a 

empregar cenários como ferramentas para compreender, de maneira mais 

abrangente, as ramificações estratégicas das incertezas. Ao desenvolver múltiplos 

cenários, uma empresa tem a capacidade de explorar, de forma sistemática, 

potenciais repercussões dessas incertezas em relação às suas escolhas estratégicas. 

Segundo Wade (2013), ao tomar algumas ações, deve-se evitar 

restringir o pensamento meramente ao destino futuro da empresa e de seus produtos. 

É necessário olhar para além das fronteiras imediatas e analisar como um todo o 

ecossistema de negócios que irá se desenvolver. Ainda segundo o autor, é 

fundamental enxergar as possíveis trajetórias do que está por vir e esboçar um 

"quadro" de negócios que se distingue do contexto em que se está operando no 

presente. Dentro desse panorama futuro, que permanece por desvendar, a empresa 

necessitará manter sua competitividade. 

Como este estudo propõe uma abordagem metodológica qualitativa, 

empregando um enfoque de estudo de caso e a utilização de entrevistas como 

ferramentas de coleta de dados, é importante destacar que apenas uma pessoa foi 

responsável pela investigação, pois os dados qualitativos são ricos em detalhes e se 

faz necessário que o investigador se apoie no conhecimento do contexto da pesquisa 

(FLORES, 1994). 
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 A abordagem qualitativa foi desenhada através do estudo de caso que 

foi a construção de cenários prospectivos futuros para uma indústria metalúrgica da 

cidade de Franca, interior de São Paulo, com a finalidade de embasar o seu 

planejamento estratégico para os próximos cinco anos. 

Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2015), a pesquisa qualitativa é 

dividida em três fases, a fase exploratória, abordada no projeto de pesquisa realizado 

e construído através da pesquisa, que levou ao referencial teórico, que é uma fase 

preparatória para a segunda fase, que consiste no trabalho de campo. No caso desta 

dissertação, o trabalho de campo trouxe os conceitos teóricos para prática, com a 

utilização da ferramenta de prospecção de cenários futuros e entrevistas com foco em 

um estudo de caso. A terceira e última fase, descrita por Minayo, Deslandes e Gomes 

(2015), consiste na análise dos resultados obtidos na segunda fase do processo.  

 

3.1. BASE METODOLÓGICA E PROCEDIMENTOS 

A base metodológica utilizada nesta pesquisa segue algumas etapas, a 

primeira etapa é constituída pelo método Delphi, para seleção dos eventos. Integrada 

ao método Delphi, inicia-se a segunda etapa, utilizando a metodologia proposta por 

Blainning e Reinig (1998), para qualificar os eventos selecionados e possibilitar a 

construção dos cenários prospectivos. A última etapa, que antecede o planejamento 

estratégico de tomadas de ações, é construção da interdependência dos eventos, 

através da criação da Matriz de Impactos Cruzados. 

 

3.1.1. Método Delphi e proposta de Blainning Reinig  

Esta metodologia é constituída, a princípio, por uma análise em grupo 

que, segundo Marcial e Grumbach (2005), busca alinhar as diferentes visões da 

equipe, minimizando os conflitos de opiniões e ideológicos.  

Ainda segundo Marcial e Grumbach (2005), dentro da equipe as pessoas 

podem ser divididas em grupos e desempenhar diferentes funções. O primeiro grupo 

são os peritos que realizam a análise e facilitam a elaboração da prospecção através 

do raciocínio lógico. Um segundo grupo é composto pelos analistas que vão estudar 

e interpretar os resultados obtidos. Wade (2013) destaca que, geralmente, o 

planejamento de cenários é realizado em grupos que variam de nove à dez pessoas, 

podendo chegar até a 30 participantes, limitando em máximo de doze pessoas por 

facilitador. A pesquisa elaborada neste estudo de caso contou com nove pessoas 
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atuando como analistas e uma pessoa como perito facilitador. 

Dos nove analistas de dentro da corporação, quatro pessoas são do 

departamento comercial da empresa, uma do departamento administrativo, um diretor, 

um atuante em pesquisa e desenvolvimento e duas pessoas atuantes no processo 

produtivo. 

Marcial e Grumbach (2005) destacam que é fundamental seguir três 

premissas para minimizar conflitos:  

➢ anonimato – busca eliminar influências do grupo que possam superar a visão 

individual; 

➢ disposição estatística dos dados; e 

➢ retroalimentação do raciocínio elaborado. 

É fundamental para a formação de um grupo de análise de cenários, ter 

a presença de pessoas de fora do contexto da corporação, participantes com ampla 

visão e sem qualquer influência da empresa (KAHANE, 2013). Desta forma, a 

pesquisa se utilizou da ferramenta de entrevistas com representantes da ACIF 

(Associação de Comércio e Indústria Francana), do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Franca, da CIESP Franca (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), com um 

diretor de uma empresa de tecnologia da informação, com um contador com 

experiência contábil e em coordenação em um centro de ensino. A escolha dessas 

pessoas, externas à organização, teve por objetivo obter visões diferentes daquelas 

dos analistas que fazem parte da corporação, auxiliando na definição dos eventos da 

pesquisa. 

Além da seleção da equipe, para uma prospecção de cenários, foi 

necessário a definição do período temporal adotado na sua construção. Segundo 

Wade (2013), a definição do horizonte temporal é fundamental para implementação 

de soluções estratégicas e planos de ação. Já Marcial e Grumbach (2005), destacam 

que o horizonte de tempo pode variar de acordo com a dinâmica do estudo, porém, 

em média, possui uma duração de dez anos. Os autores ainda acrescentam que o 

recomendável é o mínimo de cinco anos de horizonte temporal, pois períodos 

inferiores a cinco anos podem ser curtos para execução de um planejamento eficaz. 

O estudo de caso contou um período temporal de cinco anos à frente do período atual, 

ou seja, do ano de 2024 até o ano 2028. 

Antes de iniciar a construção de um cenário, é fundamental ter em mente 

que um cenário completo possui seis componentes: título, filosofia, variáveis, atores, 
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cena e trajetória. O título é referencial e essencial, condensando a história. A filosofia 

é a ideia-força do cenário. Variáveis representam aspectos relevantes e os atores são 

os influenciadores do sistema. A cena descreve a situação em um instante, e a 

trajetória é o percurso do sistema. A análise de múltiplos cenários promove 

comunicação interna e aborda incertezas estratégicas, enquanto as técnicas de apoio 

dividem-se em criatividade, avaliação e análise multicritério (MARCIAL; GRUMBACH, 

2005). 

Desta forma, após a definição da equipe, do horizonte de tempo da 

construção dos cenários e tendo em mente os seis componentes descritos, é possível 

empregar o primeiro passo da construção pelo método de Blainning e Reinig (1998), 

ou seja, focar no levantamento, em grupo e com a utilização do método Delphi, dos 

prováveis eventos futuros, que poderão vir a impactar a empresa nos próximos cinco 

anos. 

 Trazer o trabalho em grupo para levantamento dos eventos, juntamente 

com as entrevistas de pessoas de fora e de dentro da empresa, é de extrema 

relevância, mesmo que se tenha, segundo Wade (2013), dados inquestionáveis.  

Elas são tão úteis que recomendo aos planejadores de cenários realiza-las 
mesmo que tenham uma extensa biblioteca disponível com dados excelentes 
incontestáveis. Os entrevistados trazem não só opiniões subjetivas e 
julgamentos sutis para equação, mas também imaginação e reflexão – com 
base na experiência.” (WADE, 2013, p. 32 e 33). 

Para levantamento dos eventos é fundamental focar na criatividade, que 

está se estabelecendo como a ferramenta mais influente à disposição da humanidade, 

capacitando-a a enfrentar e se ajustar às contínuas mudanças globais. Embora todo 

indivíduo nasça com um potencial criativo inato, a busca por respostas 

intelectualizadas e a pressão para se conformar com as normas sociais vigentes, 

frequentemente resultam na diminuição da capacidade criativa ao longo do seu 

processo de desenvolvimento (MARCIAL; GRUMBACH, 2005). 

Para a elaboração dos eventos, foram realizados encontros, nos quais 

coube ao perito facilitador, orientar os analistas na busca individual de, ao menos, dez 

eventos. Como já descrito anteriormente, o facilitador deve buscar orientar e 

direcionar o analista para um pensamento coerente, porém jamais deve influenciar em 

sua decisão de qual evento selecionar.  

Na busca pela criatividade e desta forma captar os melhores eventos 

possíveis, com a mente aberta, se faz necessário buscar artifícios e inovações para 

que a equipe, conforme destaca Vasconcelos (2013), ultrapasse seus paradigmas 
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tradicionais, ampliando sua visão de mundo e, principalmente, não se limite a focar 

apenas em suas premissas.  

Para tanto, em uma das leituras, mais precisamente no texto publicado 

por Franco (2011), em que o autor aborda um reinventar do desenvolvimento local, 

através de uma nova metodologia de abordagem, que busca solucionar os problemas 

sociais em um determinado ambiente, através de um jogo lúdico e interativo, surgiu a 

ideia de incrementar a forma de abordagem com a equipe para captação de eventos. 

Para minimizar a dificuldade na seleção de eventos, obtendo uma visão 

mais sistêmica, foi adotado um novo padrão de abordagem, um padrão cíclico não 

indutivo. Como o objetivo final da pesquisa é obtenção de um roteiro de planejamento 

estratégico para três cenários possíveis, com eventos positivos e negativos, foram 

criadas, pelo perito, duas diferentes bases de futuros lúdicos e um jogo simples com 

a participação de todos da equipe.    

É claro que a metodologia a ser descrita apresenta poucas 

convergências com a metodologia desenvolvida por Franco (2011), através do jogo 

“O melhor lugar do mundo”, porém é importante enfatizar que o método do autor serviu 

como uma forte inspiração para esta nova abordagem na construção de cenários 

futuros, na fase de elaboração dos eventos. 

Desta forma, atendendo à primeira premissa, que visa captar eventos 

distintos e de todas as formas, foram empregadas nestes encontros as duas seguintes 

bases de pensamento. 

➢ Base 1 – Sucesso à vista, mundo sustentável e Brasil em extrema ascensão; 

➢ Base 2 – Perigo à frente, dificuldades mundiais e Brasil com os mesmos 

problemas de sempre; 

Efetivamente, a elaboração destas bases é apenas uma orientação e um 

direcionamento para a equipe seguir, tanto na elaboração dos eventos otimistas, 

quanto na dos eventos pessimistas, trazendo então, de todos os integrantes, visões 

nos diversos possíveis cenários, criando a necessidade de os analistas pensarem, de 

forma ampla, todos os tipos possíveis de eventos futuros.  

Desta forma, cada analista buscou, individualmente, elaborar cinco 

eventos correspondentes a cada base, porém, foi deixado claro, que a base é apenas 

um direcionamento, ou seja, não foi necessário que todos eventos seguissem 

especificadamente a linha de pensamento nela descrita. 

Além da base, foi direcionado à equipe perguntas do tipo das modeladas 
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por Wade (2013), que facilitam a compreensão do objetivo a ser atingido. 

Ao olhar para o futuro de forma otimista, que diferenças você avalia que o 
mundo terá daqui a dez anos em comparação com o dia de hoje? 

E se olhasse para o mundo como pessimista? 

Como você acha que o ambiente de negócios evoluirá durante esse tempo? 

Que mudanças precisam acontecer para o sucesso da empresa daqui a dez 
anos? 

Quais você acha que serão as diferenças dos produtos oferecido por nós e 
pelos concorrentes em dez anos, em comparação com os dias de hoje? 

De que forma os clientes poderão ser diferentes? O que poderão esperar da 
empresa e dos produtos com os quais ainda não trabalha nos dias de hoje? 

Quem você acha que serão nossos concorrentes mais importantes daqui a 
dez anos? 

Se pudesse ver o futuro daqui a dez anos, quais seriam os dois ou três itens 
pelos quais você procuraria para ajudá-lo a entender de que maneira o futuro 
se transformou? (WADE, 2013, p.33). 

Antecedendo a elaboração dos eventos, teve início o jogo interativo, ou 

seja, foi orientado aos analistas que busquem e pesquisem eventos que tenham 

coerência e, se possível, sejam distintos, evitando apenas colocar eventos padrões e 

óbvios. A competição visou premiar, de forma simbólica, os analistas que conseguirem 

apresentar, dentro dos vinte eventos a ser selecionados, o maior número de eventos 

inovadores, únicos, que ninguém mais chegou a pensar. Ou seja, o analista que 

apresentar o maior número de eventos que apenas ele pensou e que, claro, seja um 

dos vinte eventos selecionados pela equipe, foi premiado. Neste contexto, a 

competição tendeu a aguçar na equipe um estimulo de estudo sobre possíveis 

eventos relevantes (para se enquadrar entre os vinte selecionados) e inéditos (para 

se destacar dos demais). 

Com os dez eventos levantados por cada analista, através de diferentes 

visões, teve-se como resultado cem eventos, que podem ser semelhantes ou distintos. 

Além desses eventos, foram debatidos os eventos apontados nas entrevistas com os 

representantes da ACIF (Associação de Comércio e Indústria Francana), do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Franca, da CIESP Franca (Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo), do diretor da empresa de tecnologia da informação, do contador e do 

sócio fundador da metalúrgica estudada. Naturalmente, seguindo a proposta de 

Blainning e Reinig (1998), através do método Delphi, a equipe, em conjunto, definiu 

os vinte eventos selecionados, buscando aqueles que aparentam serem os ideais 

para serem trabalhados. 

Após a seleção, o método indica, através da pesquisa de opiniões 
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pessoais e em grupo, a necessidade de discutir, entre os participantes, cada evento 

selecionado, definindo em conjunto uma nota de 0 a 10, da probabilidade de 

ocorrência deste evento nos próximos cinco anos (período temporal pré-estabelecido). 

Em seguida, com base nessa probabilidade e utilizando a mesma escala de 

graduação (0 a 10), buscar definir o grau de favorabilidade do evento para a empresa, 

ou seja, quanto maior a nota, mais favorável é aquele evento, para a empresa, caso 

ele venha (ou não) a se concretizar. 

A partir deste momento, com os 20 eventos classificados, de acordo com 

seu grau de probabilidade e favorabilidade, é possível seguir para uma segunda 

análise, que é a separação e análise dos três cenários propostos, ou seja, um cenário 

otimista, um cenário pessimista e o um cenário realista.  

A separação dos eventos de cada cenário, é realizada e caracterizada 

através do gráfico de probabilidade versus favorabilidade e controlada através de uma 

classificação de divisão pré-estabelecida, colocando limites inferiores e superiores de 

favorabilidade e probabilidade para cada um dos cenários, enquadrando os eventos 

nos cenários otimista, pessimista e realista. 

Com os 3 cenários definidos, ao invés de chama-los apenas de cenário 

positivo, negativo e realista, eles foram nomeados de acordo com o foco sustentável, 

do produto pioneiro da empresa estudada. Estas nomenclaturas facilitam a 

compreensão e permitem que os participantes assimilem facilmente o foco principal 

daquele cenário, interligando seu nome com o conceito real do cenário (WADE, 2013). 

Desta forma, um cenário, que foi nomeado de “Energia Limpa”, apresentou eventos 

com boa probabilidade de ocorrência e caso ocorram, uma boa favorabilidade para 

empresa, ou seja, um cenário otimista. Um segundo cenário apresentou os eventos 

com boa probabilidade de ocorrência, mas com baixa favorabilidade, ou seja, um 

cenário pessimista, denominado de “Crise Energética”. Já o último cenário analisado 

é um cenário realista, que considerou apenas os eventos com alta taxa de 

probabilidade de ocorrência, independentemente de sua favorabilidade, denominado 

de “Energia Estável”.   

 

3.1.2. Matriz de Impactos Cruzados 

A terceira etapa busca aprimorar o estudo através da interrelação entre 

os eventos, ou seja, definir a Matriz de Impactos Cruzados, que estabelece o impacto 

que a ocorrência (ou não) de cada evento ocasionou nos demais. Desta forma, é 
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possível identificar os eventos que são dependentes de outros eventos e aqueles 

capazes de impactar os demais, ou seja, as forças motrizes do sistema. 

Este é o passo do processo baseado em pesquisa. A fim de definir 
adequadamente as forças motrizes, pesquisas são normalmente 
necessárias. Elas podem tratar dos mercados, de novas tecnologias, de 
fatores políticos, de forças econômicas e assim por diante. Pesquisa-se sobre 
as grandes tendências e as quebras de tendências. Estas últimas são mais 
difíceis de encontrar; o novo é difícil de antecipar (SCHWARTZ, 2006, p. 200). 

Segundo Marcial e Grumbach (2005), a matriz de Impactos Cruzados 

tem como objetivo analisar como a ocorrência de um evento específico poderia afetar 

a probabilidade de acontecimento de outro evento. Ainda, segundo os autores, este 

método foi desenvolvido para completar e sanar a deficiência de métodos de previsão 

simples existentes, como o Delphi, a análise morfológica e o brainstorming, que 

consideram apenas isoladamente, as relações entre as variáveis em estudo. 

No estágio globalizado que em o mundo se encontra e, principalmente, 

a alta velocidade com que surgem as novas tecnologias de ponta, para uma empresa 

de tecnologia, como a indústria do estudo de caso desta pesquisa, a análise de 

cenários prospectivos é fundamental para o seu planejamento estratégico. Isto 

porque, segundo Reis, Vincenzi e Pupo (2016), o futuro pode afetar diretamente uma 

empresa de tecnologia, pois o que atualmente é novo, pode se tornar ultrapassado no 

dia seguinte. Fica claro, segundo os autores, que a utilização de técnicas em paralelo, 

como as usadas nesta pesquisa, que se utiliza da junção do método Delphi com a 

Matriz de Impactos Cruzados, trazem eficiência e prospecções mais claras e 

assertivas. 

Por meio do Gráfico de Impactos Cruzados, configurado através de sua 

matriz, é possível visualizar os eventos que podem vir a impactar os demais, que são 

os eventos com alta taxa de motricidade e baixa taxa de dependência. Geralmente, 

estes eventos são fundamentais na prospecção de cenários futuros devido à sua 

influência sobre os demais eventos. 

Com os cenários definidos e os seus graus de interrelação também 

estabelecidos, foram criados roteiros para os três cenários estabelecidos, ou seja, 

enredos apresentando uma contextualização de cada cenário, sendo que esta história 

auxiliou na análise do planejamento estratégico que a empresa deverá seguir. Porém, 

o estudo de planejamento estratégico não se limitou apenas a se preparar e aguardar 

que os eventos que foram prospectados venham a ocorrer. O estudo buscou a criação 

de estratégias transformadoras que direcionem as ações da empresa em busca de 
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uma história de sucesso (KAHANE, 2013). 

A elaboração de cenários transformadores oferece às pessoas a 

oportunidade de alterar situações desafiadoras através da criação de uma parceria 

sólida entre participantes que compreendam de maneira profunda não apenas a 

situação em discussão, mas também uns aos outros e as ações necessárias a serem 

tomadas (KAHANE, 2013). Esta fase de planejamento é fundamental. Atualmente, 

diversas organizações de pequeno porte enfrentam falhas devido à falta de 

implementação de planejamento estratégico e à ausência de um plano de negócios 

sólido. Isso compromete a capacidade delas de alcançar metas, levando muitas ao 

encerramento e contribuindo para impactos negativos na economia e no 

desenvolvimento regional (HURTADO; MARTÍNEZ; FOUDA, 2019). 

Desta forma, segundo Hurtado, Martínez e Fouda (2019), cada empresa 

requer planejamento para consolidar sua posição e garantir sustentabilidade no futuro. 

Assim como a analogia citada pelo autor de que um navio necessita de seu leme para 

orientar seu percurso, uma organização depende de planejamento e controle para 

manter o curso correto e assegurar seu sucesso (HURTADO; MARTÍNEZ; FOUDA, 

2019, p. 257). Neste contexto, os autores destacam: 

Los principales propósitos de la planeación estratégica radican 
principalmente en la elaboración de una guía que le permita trazar las vías 
mediante las cuales se alcanzarán cada uno de los propósitos de la 
organización en cada una de sus áreas permitiendo tener claros cada uno de 
sus objetivos y la manera como estos serán llevados a cabo. También permite 
tener un panorama claro del estado actual de la compañía y la toma de 
decisiones basadas en datos verídicos e información real. En la actualidad son 
muchas las organizaciones que subvaloran la importancia de tener 
planteadas unas estrategias de gestión que las direccionen por el buen 
porvenir. Por tal razón los directivos de las compañías deben constantemente 
retroalimentarse y actualizarse en nuevos métodos de gestión que vayan a la 
vanguardia de los nuevos requerimientos que el mercado exige; por otro lado, 
el cambio de mentalidad conservadora a una mentalidad más liberal y abierta 
al cambio, genera avances satisfactorios para las organizaciones. 
HURTADO; MARTÍNEZ; FOUDA, 2019, p. 257). 

É necessário que as empresas enxerguem que atualizar suas 

estratégias e métodos organizacionais são atitudes fundamentais para se manterem 

no mercado (HURTADO; MARTÍNEZ; FOUDA, 2019), pois o mercado é dinâmico e 

se altera constantemente de acordo com as necessidades dos clientes (PORTER, 

1999). Neste momento, o planejamento estratégico orienta e traça um horizonte para 

as empresas e com uma missão bem delineada a visão da empresa é ampliada 

(HURTADO; MARTÍNEZ; FOUDA, 2019). 
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3.2. ENTREVISTA - INDÚSTRIA METALÚRGICA FRANCANA 

Para facilitar a compreensão do cenário atual enfrentado pelas indústrias 

metalúrgicas francanas, além do referencial teórico estudado e apresentado, foram 

realizadas entrevistas para obtenção de dados primários, atuais e práticos sobre a 

situação destas empresas no período temporal vigente. 

Muito utilizada em uma pesquisa qualitativa, a entrevista, segundo 

Cheron, Salvagni e Colomby (2022), é uma importante ferramenta, porém apresenta 

algumas particularidades que devem colocar o pesquisador atento para eventuais 

imprevistos. 

The interview is a versatile tool for data production, allowing the use of 
multisensory channels: verbal, nonverbal, speech, and listening. It can be 
structured, without removing space for spontaneity, and the researcher can 
conduct the process both to obtain more information on the question 
investigated and to deepen more complex or important content. It is, therefore, 
a valuable instrument for the construction of knowledge. However, like all 
research methods, the interview also has weaknesses and contraindications, 
which the researcher must be aware of and for which he must prepare himself: 
potential high financial cost, delay in the data production stage, subjection to 
bias of the researcher himself, low receptivity or low responsiveness of the 
interviewees, among other issues that will be addressed throughout this article 
(CHERON; SALVAGNI; COLOMBY, 2022, p. 2). 

Para a realização da entrevista foi utilizado um formulário, de caráter 

semiestruturado e com seis perguntas, seguindo os padrões desenhados por Duarte 

(2005), recomendando que, em uma entrevista semiaberta, o número de perguntas 

deve estar entre quatro e sete. Além do destacado, as entrevistas foram realizadas de 

forma individual, buscando coletar dados que tragam informações relevantes à 

pesquisa (FRASER; GONDIM, 2004).  

De acordo com Minayo, Deslandes e Gomes (2015), a entrevista 

semiestruturada combina perguntas fechadas e abertas, permitindo ao entrevistado 

liberdade de pensamento e fala. Outra questão importante é que as entrevistas não 

foram apenas uma coleta de dados, mas sim, como destaca Duarte (2005), uma 

pesquisa deve buscar uma entrevista em profundidade baseada em teoria e com 

pressupostos definidos pelo investigador.  

É importante salientar que entrevistas semiestruturadas possuem 

vantagens e desvantagens (CHERON, SALVAGNI e COLOMBY, 2022), pois 

permitem liberdade de expressão do entrevistado e foco do entrevistador, acesso a 

informações não observáveis, identificação de elementos relevantes, avaliação de 

coerência e sistematização dos dados. Porém, apresentam desvantagens que 

incluem possíveis omissões de tópicos importantes e variações nas respostas, devido 
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à flexibilidade do entrevistado e do entrevistador. 

Segundo Duarte (2005), apenas fontes confiáveis e que realmente 

tragam relevância para a pesquisa devem ser utilizadas. Desta forma a pesquisa trará 

apenas entrevistados com capacidade e experiência sobre algum aspecto relevante 

da pesquisa, como descrito no Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 - Entrevistados e suas metas. 

Nº ENTREVISTADO METAS ALCANÇADAS 

1 
Sócio fundador da indústria 

metalúrgica estudada 

Teve uma visão geral da economia, mercado e 
mão de obra qualificada, que são informações 
que empreendedores possam contribuir. Além 
disso, ter a visão única do fundador e precursor 
da empresa para captar a essência da 
corporação.  

 

2 
Representantes da ACIF 

(Associação de Comércio e 
Indústria de Franca) 

Obteve uma visão macro atual e futura das 
empresas francanas, analisando as estratégias 
atualmente existentes. 

 

3 Contador 

Buscou uma visão financeira e econômica que 
auxilie na seleção de eventos. Além de absorver 
o conhecimento que o entrevistado possui 
através da experiência em coordenação em um 
dos principais centros de formação técnica de 
profissionais das indústrias metalúrgicas da 
cidade. 

 

4 
Especialista em tecnologia da 

informação 

Buscou informações sobre novas tecnologias, 
estratégias de mercado e o quão importante é a 
tecnologia de informação, no contexto atual, 
para formulação de um planejamento estratégico 
de uma indústria com produtos tecnológicos. 

 

5 
Representante do Sindicato dos 

metalúrgicos de Franca/SP 

Analisou uma visão micro sobre as indústrias 
locais, recortadas para indústria metalúrgica, 
com uma ênfase maior na questão social da mão 
de obra metalúrgica qualificada. 

 

6 
Representante do CIESP Franca 
(Centro das Indústrias do Estado 

de São Paulo) 

Teve uma visão ampla sobre as indústrias e 
comparou as dificuldades e sucessos das 
indústrias francanas, em especial as 
metalúrgicas, com as indústrias das demais 
cidades do Estado de São Paulo.  

. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
 

É importante destacar que a pesquisa e os roteiros das entrevistas, 

foram aprovados pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) do Uni-Facef, CAAE: 
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74735123.9.0000.5384, através do Parecer nº 6.554.273, conforme anexo A.    

Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2015) e Duarte (2005), é 

necessário um bom instrumento de coleta para a obtenção dos dados, pois a matéria 

prima da entrevista é a fala. Assim, a forma mais fidedigna para esta coleta crucial foi 

através de gravação de voz. Independentemente da forma de registro, se faz 

necessário o consentimento dos entrevistados.  

A gravação possibilita o registro literal e integral. Apesar de certa 

discussão, a experiência indica que não afeta o resultado e oferece maior segurança 

à fonte. É importante demonstrar que irá usar o gravador e verificar se o entrevistado 

não se sente desconfortável. Embora possa eventualmente levar à desconfiança ou 

ser inibidor nas primeiras perguntas, em geral, a fonte rapidamente passa a responder 

com naturalidade. É interessante deixa-lo em local visível, mas discreto ao olhar. O 

gravador possui a vantagem de evitar perdas de informação, minimizar distorções, 

facilitar a condução da entrevista, permitindo fazer anotações sobre aspectos não 

verbalizados (DUARTE, 2005, p. 71). 

Entrevistas, em geral, podem contribuir tanto com dados secundários, 

quanto primários. O foco principal das entrevistas desta pesquisa foi a busca de dados 

primários, ou seja, informações construídas pelo diálogo com o entrevistado, trazendo 

dados subjetivos da vivência e da experiência da pessoa (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2015).       

Segundo Manzini (2004), para a coleta de dados por meio de entrevistas, 

é necessário ter em mente todas as questões, com relação ao planejamento, bem 

definidas. O planejamento deve ser previamente elaborado, com as variáveis 

analisadas, para atingir o objetivo pretendido da coleta de dados. 

Autores como Minayo (2006) destacam a importância das entrevistas 

semiestruturadas na pesquisa qualitativa. De acordo com Minayo (2006), essa 

abordagem permite uma compreensão mais ampla dos fenômenos sociais, pois 

permite que os entrevistados expressem suas opiniões e experiências de maneira 

mais livre, enquanto também permite que o pesquisador mantenha o foco nos tópicos 

relevantes. 

Uma das características da entrevista semiestruturada é a utilização de 

um roteiro previamente elaborado (MANZINI, 2004). 

O roteiro pré-estipulado buscou trazer, durante a entrevista, o 

entrevistado para reflexão geral do tema, ou seja, buscou dados e opiniões de 
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pessoas e órgãos que atuam diretamente ou indiretamente nas indústrias francanas. 

Desta forma, durante a entrevista, o entrevistador buscou um diálogo reflexivo sobre 

o tema. 

Entretanto, se faz necessário um planejamento de conduta e ordenação 

das perguntas. Ainda segundo Minayo (2006), a estrutura de uma entrevista 

semiestruturada pode ser delineada de acordo com o Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 - Elementos estruturais para realização de roteiro de entrevista. 

ELEMENTOS DESCRIÇÃO 

Introdução e 
Contextualização 

A entrevista deve ser iniciada saudando o entrevistado e 
explicando o propósito da pesquisa. Essa etapa é crucial para 

estabelecer confiança e compreensão mútua. 
 

Perguntas Iniciais 
Abertas 

Comece com perguntas amplas e abertas, permitindo que o 
entrevistado compartilhe suas experiências e perspectivas de 

forma livre.  
 

Tópicos Principais 

Enumere os principais tópicos que você pretende abordar na 
entrevista. Prepare uma série de perguntas abertas 

relacionadas a esses tópicos para explorar as opiniões e 
experiências dos entrevistados. 

 

Perguntas de 
Aprofundamento 

Com base nas respostas dos entrevistados, faça perguntas de 
aprofundamento para obter mais detalhes, exemplos e 

esclarecimentos sobre pontos específicos. 
 

Perguntas Padronizadas 

Integre algumas perguntas padronizadas que se aplicam a 
todos os entrevistados. Isso ajuda a manter a consistência nas 

respostas e permite comparações entre diferentes 
entrevistados. 

 

Perguntas de 
Encerramento 

Conclua a entrevista com perguntas que permitam ao 
entrevistado sintetizar seus pontos de vista ou oferecer 

considerações finais. 
 

Conclusão e 
Agradecimento 

Termine a entrevista agradecendo ao entrevistado por sua 
participação e colaboração.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
 

A entrevista semiestruturada oferece um equilíbrio entre direcionamento 

e flexibilidade, permitindo uma exploração aprofundada do tópico de pesquisa. 

Fraser e Gondim (2004) enfatizam a necessidade e o privilégio dos 

atores de expor sua própria visão, conforme destacado a seguir: 

A entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar a fala dos atores sociais, 
permite atingir um nível de compreensão da realidade humana que se torna 
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acessível por meio de discursos, sendo apropriada para investigações cujo 
objetivo é conhecer como as pessoas percebem o mundo. Em outras 
palavras, a forma específica de conversação que se estabelece em uma 
entrevista para fins de pesquisa favorece o acesso direto ou indireto às 
opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que as pessoas atribuem 
a si, aos outros e ao mundo circundante. 

Deste modo, a entrevista dá voz ao interlocutor para que ele fale do que está 
acessível a sua mente no momento da interação com o entrevistador e em 
um processo de influência mútua produz um discurso compartilhado pelos 
dois atores: pesquisador e participante. Ao contrário, quando o foco de 
investigação é o comportamento humano, ou seja, a forma como as pessoas 
agem no cotidiano e não somente falam sobre ele, existem outras técnicas, 
tais como a observação participante e a observação sistemática que 
permitem melhor atender a estes objetivos (FRASER; GONDIM, 2004, 
p.140). 

Apesar da recomendação de especialistas, como Minayo, Deslandes e 

Gomes (2015), de não revelar, antecipadamente, o conteúdo e o roteiro das 

entrevistas, na presente pesquisa optou-se por adotar uma abordagem distinta. O 

roteiro de entrevista foi enviado previamente aos participantes, devido ao foco do 

estudo ser em eventos futuros que podem auxiliar no estudo de caso. Essa decisão 

foi tomada visando permitir que os entrevistados reflitam sobre as questões abordadas 

e forneçam respostas mais elaboradas. 

As entrevistas foram direcionadas, com os entrevistados: alguns que 

ocupam cargo público; e outros de instituição privada. Tecnicamente não se faz 

necessário a revelação do nome, idade ou até mesmo atuação dos entrevistados, 

garantindo assim, o anonimato, considerado como uma premissa ética e fundamental 

da entrevista (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2015). 

Durante a introdução e a contextualização, foi apresentado ao 

entrevistado um breve descritivo da prospecção de cenários futuros, destacando o 

conceito dos cenários prospectivos de forma simples, objetiva e de fácil compreensão, 

como apresentado por Schwartz (2006) na citação a seguir: 

Juntos, os cenários constituem uma ferramenta para ordenar nossas 
percepções. O objetivo não é escolher um futuro preferido e esperar que ele 
aconteça. Tampouco o objetivo é encontrar o futuro mais provável e apostar 
nele ou adaptar a empresa a ele. 

Em vez disso, o objetivo é tomar decisões estratégicas que sejam plausíveis 
para todos os futuros possíveis. Não importa qual futuro aconteça, você terá 
maior chance de estar pronto para ele e influencia-lo, se pensou seriamente 
sobre cenários (SCHWARTZ, 2006, p. 11 e 12). 

Com base no destacado por Wade (2013), que as perguntas devem 

buscar uma fácil compreensão do objetivo geral do raciocínio, as perguntas da 

entrevista foram realizadas de acordo com uma ordem pré-estipulada, seguindo um 

roteiro pré-estabelecido. 
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Uma relação de proximidade entre entrevistador e entrevistado é um 

fator de grande relevância em uma entrevista, pois a entrevista propriamente dita é 

uma relação direta entre os participantes, em que o entrevistador define o cenário e a 

trama de acordo com os interesses da pesquisa (CHERON; SALVAGNI; COLOMBY, 

2022). 

Ainda segundo Cheron, Salvagni e Colomby (2022), é necessário estar 

atento para as distorções e preconceitos que estarão presentes na entrevista, 

principalmente devido às diferentes visões, sentimentos e percepções que os 

participantes têm com relação ao tema. 

Distortions and biases are ubiquitous and inescapable in any research; it 
would not be different with those in which the researcher uses interviews. In 
this specific context, the biases arise from the different ways of seeing, being, 
feeling, understanding, and representing the world, both from the 
interviewer/researcher and from the interviewee, as well as from 
circumstantial factors that are beyond the scope of these subjects (CHERON; 
SALVAGNI; COLOMBY, 2022, p. 13).  

Antes de iniciar as entrevistas, Duarte (2005) destaca que o pesquisador 

pode se surpreender como uma entrevista em profundidade desperta interesse, pois 

dificilmente as pessoas podem falar abertamente tudo que pensam, além disso é 

fundamental que o entrevistado escolha o local e horário da entrevista, deixando-o 

confortável para que as respostas sejam as mais puras possíveis, porém é necessário 

informa-lo que o local não deva ter interrupções. Duarte (2005), ainda destaca que 

não basta o entrevistado ter relevância para a pesquisa, é necessário saber, 

previamente, se o mesmo está disposto e em condições de colaborar. É de grande 

valia, procurar uma fonte conhecida para testar o roteiro previamente.  

Durante a entrevista, ainda segundo Duarte (2005), deve-se criar um 

ambiente confortável para o informante. É fundamental incentivar relatos pessoais, 

sendo amigável e empático, para obter informações de forma natural. Estabelecer 

confiança sem tentar persuadir ou corrigir, priorizando a obtenção de dados e 

respeitando visões divergentes. Ao estimular a reflexão, utilizar abordagens não 

confrontadoras para explorar contradições. Ser paciente com respostas imprecisas, 

personalizar abordagens conforme cada entrevistado e esclarecer termos, para evitar 

mal-entendidos. Manter o foco, redirecionando delicadamente se necessário, e utilizar 

perguntas abertas e específicas. Aceitar a falta de conhecimento e adaptar-se ao ritmo 

do entrevistado. Buscar exemplos, utilizar recursos para estimular lembranças e evitar 

detalhes irrelevantes. O processo requer rigor e interação, promovendo aprendizado 
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mútuo com condução cuidadosa. 

Neste contexto, um roteiro é fundamental para o sucesso da entrevista. 

Desta forma, o Quadro 3 apresenta os roteiros de entrevistas, contantes nos 

Apêndices desta dissertação, previamente definidos para cada entrevistado. 

 

Quadro 3 - Distribuição dos roteiros de entrevista por apêndices. 

APÊNDICE ROTEIRO 

A Sócio fundador da indústria metalúrgica estudada 

B 
Representante da CIESP Franca (Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo)   

C Representante do Sindicato dos metalúrgicos de Franca/SP 

D Contador 

E Especialista em tecnologia da informação 

F 
Representantes da ACIF (Associação de Comércio e Indústria 

de Franca) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
 

Por fim, com o término da entrevista, iniciou-se a análise e a 

interpretação dos dados coletados, ou seja, a análise de conteúdo. A descrição do 

conteúdo, pode ser considerada como a primeira etapa da análise de conteúdo, 

enumerando as características do texto e pode-se considerar a interpretação dos 

dados como a análise final. Desta forma, a inferência entra como procedimento 

intermediário, interligando as duas fases (BARDIN, 2004).    

Na realidade, durante todo o processo de coleta de campo, o 

subconsciente do entrevistador já inicia o trabalho de análise e interpretação. Porém, 

ao final de todas as coletas de dados, que no caso desta pesquisa de campo foi ao 

final das entrevistas, é fundamental analisar as respostas, estabelecendo as inter-

relações com os diferentes entrevistados e, principalmente, interpretando os ideais e 

o contexto daquelas respostas (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2015). 

...a análise e a interpretação dentro de uma perspectiva de pesquisa 
qualitativa não têm como finalidade contar opiniões ou pessoas. Seu foco é, 
principalmente, a exploração do conjunto de opiniões e representações 
sociais sobre o tema que pretende investigar (MINAYO; DESLANDES; 
GOMES, 2015, p. 79). 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2004), é um método empírico 

que depende da forma que a fala é expressa ou até mesmo interpretada, podendo ser 

uma análise dos significados (objetos) ou até mesmo dos significantes (pessoas). 

Ainda, segundo Bardin (2004), para uma análise de conteúdo, é possível 

utilizar diferentes técnicas. Uma das técnicas aplicadas pode ser a análise de 



50 
 

avaliação, que mede as atitudes do locutor quanto ao objeto. Outra técnica é a análise 

de expressão, que trabalha com indicadores para atingir a inferência formal, buscando 

interligar o locutor com o meio. Já a técnica de análise de enunciação costuma ser 

utilizada em análise de entrevistas abertas, pois nela a comunicação é tida como um 

processo e não um dado estatístico. A técnica utilizada nesta dissertação foi a técnica 

de análise temática que se comporta com um foco no próprio tema, que é colocado 

como peça central de análise.  

Os procedimentos metodológicos de análises de conteúdo podem ser 

diversos, como a categorização, inferência, descrição e interpretação. O procedimento 

de análise não possui uma sequência obrigatória, mas nesta pesquisa, a análise de 

conteúdo foi ordenada de acordo com a sugerida por Minayo, Deslandes e Gomes 

(2015). 

“(a) decompor o material a ser analisado em partes (o que é parte vai 
depender da unidade de registro e da unidade de contexto que escolhemos); 
(b) distribuir as partes em categorias; (c) fazer uma descrição do resultado da 
categorização (expondo os achados encontrados na análise); (d) fazer 
inferências dos resultados (lançando-se mão de premissas aceitas pelos 
pesquisadores); (e) interpretar os resultados obtidos com auxílio da 
fundamentação teórica adotada” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2015, p. 
88). 

Ainda segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2015), é fundamental 

entender que o objetivo dos procedimentos é caminhar para que se tenha uma 

classificação, garantindo a homogeneização das categorias. Na mesma linha de 

classificação, Bardin (2004) discorre que: “A técnica consiste em classificar os 

diferentes elementos nas diversas gavetas, segundo critérios susceptíveis de fazer 

surgir um sentido capaz de introduzir uma certa ordem na confusão inicial” (BARDIN, 

2004, p. 32). 

Já Duarte (2005), coloca que categorizar as respostas é uma análise de 

conteúdo de grande relevância, pois as categorias constituem estruturas analíticas 

construídas pelo investigador, com o intuito de reunir e arranjar cuidadosamente as 

informações resultantes da segmentação e da classificação em temas independentes, 

ainda que interligados. Em cada categoria, o pesquisador aborda um conjunto 

específico de respostas fornecidas pelos entrevistados, procedendo à descrição, 

análise, correlação com teorias, e incorporação de citações textuais extraídas das 

entrevistas. Isso culmina na criação de um conjunto coeso e autônomo, onde as partes 

estão intrinsecamente conectadas, mas ao mesmo tempo independentes. 
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3.3. RESUMO DO MÉTODO 

Fomentar o progresso econômico e social de uma área requer o 

impulsionamento das organizações, as quais desempenham um papel vital na criação 

de rendas, empregos e estabilidade financeira regional. A eficácia do planejamento 

estratégico é essencial para impulsionar o avanço econômico de qualquer entidade 

empresarial. Nesse cenário, a adoção de cenários prospectivos emerge como uma 

ferramenta crucial para alcançar o êxito na organização empresarial. 

Uma questão muito importante desta pesquisa, é disseminar a 

metodologia de cenários prospectivos para outras empresas, oferecendo a 

oportunidade de planejar adequadamente e, consequentemente, alcançar sucesso no 

futuro. Para facilitar esse processo, a seguir, é apresentado no Quadro 4 um guia 

passo a passo para a implementação dessa abordagem: 

 

Quadro 4 - Passo a Passo do Método de Pesquisa. 

PASSOS ETAPA DESCRIÇÃO 

PASSO 1 
Seleção da 

Equipe Interna 
de Estudo 

Selecionar a equipe de especialistas de dentro da 
corporação para trabalhar na construção e análise de 

cenários. 

PASSO 2 

Seleção de 
Pessoas 

Externas para 
Entrevista 

Selecionar atores externos à corporação, com 
conhecimento sobre o mercado ou o ramo de atuação 
da empresa, que possam contribuir com uma visão de 

longo prazo. 

PASSO 3 
Elaboração do 

Roteiro da 
Entrevista 

Com os atores externos definidos, é necessário 
elaborar o roteiro da entrevista, para absorver toda 

experiência e conhecimento do entrevistado. 

PASSO 4 
Realização da 

Entrevista 

Realizar as entrevistas, seguindo o roteiro pré-
estabelecido, estando atento às novas informações que 

possam surgir durante sua execução. 

PASSO 5 
Análise de 
Resultado 

Junto à equipe de especialistas, analisar o resultado 
das entrevistas, coletando, principalmente, o contexto 

atual do mercado/setor e de visões futuras. 

PASSO 6 
Aplicação do 

Método Delphi 

Junto à equipe de especialistas, individualmente, cada 
um deve selecionar dez eventos que possam impactar 

a corporação no período temporal futuro pré-
estabelecido. 

PASSO 7 
Aplicação do 

Método Delphi 
Selecionar vinte eventos, dentre todos os levantados, 

para continuação dos cenários prospectivos 

PASSO 8 
Aplicação do 

Método Delphi 

Após a seleção dos eventos, a equipe deve classificar 
cada evento, numa escala de 0 a 10, com relação a sua 
probabilidade de ocorrência e à sua favorabilidade para 

a empresa, caso ocorra (ou não) 

PASSO 9 
Aplicação do 

Método Delphi 

Com os eventos selecionados e qualificados, deve a 
equipe definir os limites de pontuações para 

enquadramento dos eventos nos cenários otimista, 
pessimista e realista 
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PASSO 10 
Aplicação do 

Método Delphi 

Através do gráfico de cenários será possível encaixar 
os eventos pertencentes aos cenários otimista, 

pessimista e realista 

PASSO 11 

Aplicação do 
Método de 
Impactos 
Cruzados 

Em equipe, deve-se analisar qual o impacto que a 
ocorrência (ou não) de cada evento terá sobre os 

demais, também numa escala de 0 a 10, sendo 0 (sem 
nenhum impacto) e 10 (totalmente impactado). A 

pergunta mais indicada para execução deste "passo" 
seria por exemplo: se ocorrer (ou não) o evento 1, como 

este evento vai influenciar nos demais eventos 

PASSO 12 

Aplicação do 
método de 
Impactos 
Cruzados 

Com os eventos interrelacionados, através da Matriz de 
Impactos Cruzados é possível identificar os eventos 

motrizes e os dependentes, focando, no planejamento, 
os eventos motrizes 

PASSO 13 
Elaborações das 

Estratégias 

Para cada cenário, é necessário a criação de um 
roteiro, uma pequena história contextualizando aquele 

cenário futuro criado 

PASSO 14 
Elaborações das 

Estratégias 

Com o roteiro determinado é preciso criar as estratégias 
futuras para aproveitar as oportunidades e combater as 

ameaças dos eventos futuros 

PASSO 15 
Elaborações das 

Estratégias 
Manter a equipe focada e atenta aos primeiros 

momentos de aplicação 

PASSO 16 Monitoramento 

Coloque em prática as estratégias delineadas e 
monitore continuamente o ambiente empresarial. Faça 

ajustes, conforme necessário, para se adequar às 
mudanças no ambiente. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2023). 
 

É claro que, inicialmente, como premissa a este passo a passo, é 

essencial que a equipe de gestão da empresa compreenda o conceito de cenários 

prospectivos, envolvendo a exploração de possíveis futuros e a identificação de 

tendências e incertezas que possam impactar a empresa. A identificação de 

Stakeholders, incluindo clientes, fornecedores, colaboradores, investidores, e outros 

atores relevantes também desempenham um papel crucial no planejamento 

estratégico. 

O objetivo principal deste guia é tornar a compreensão do leitor mais 

fácil, detalhando a sequência de execução e organizando a aplicação em etapas. Com 

isso em mente, a replicação desta metodologia em outras empresas se torna uma 

tarefa mais simples de realizar.    

Desta forma, com os procedimentos metodológicos definidos, o próximo 

passo desta dissertação é a sua aplicação através do Estudo de Caso. 

 

3.4. MÉTODO DO ESTUDO DE CASO 

Entender o fenômeno em profundidade é a principal característica de um 
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estudo de caso. Segundo Yin (2001), em uma abordagem qualitativa, utilizar o estudo 

de caso como ferramenta é extremamente positivo, pois se trata de um procedimento 

completo, que busca contemplar todas as necessidades de comprovação de uma 

pesquisa. 

Stake (2000), destaca que, na pesquisa qualitativa, as relações entre o 

conhecimento científico e coletivo, juntamente com a generalização e a microanálise, 

podem variar em intensidade, podendo ser tanto frágeis quanto robustas. Além disso, 

aponta que, apesar das diferenças entre pesquisas qualitativas e quantitativas, há a 

possibilidade de complementação e estabelecimento de conexões entre elas. 

No início de qualquer pesquisa, é comum a questão sobre qual 

estratégia adotar para coletar os dados. A resposta a essa pergunta está diretamente 

relacionada à três fatores, o primeiro fator é ligado ao problema de pesquisa em 

questão, ou seja: como a ferramenta de prospecção de cenários futuros pode 

contribuir para a formulação de estratégias empresariais eficazes e para o 

crescimento sustentável das regiões? 

Além da forma de questão através da palavra "como", é importante 

ressaltar que, nesta pesquisa, não haverá controle sobre os eventos 

comportamentais, e o foco está nos acontecimentos contemporâneos. Portanto, com 

base na análise do Quadro 5 a seguir, conclui-se que o estudo de caso é a estratégia 

de pesquisa mais apropriada (YIN, 2001). 

 

Quadro 5 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa. 

Estratégia 
Forma De Questão 

De Pesquisa 

Exige Controle de 

Eventos 

Contemporâneos? 

Focaliza 

Acontecimentos 

Contemporâneos? 

Experimento como, por que Sim sim 

Levantamento 
quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
Não sim 

Análise de 

arquivos 

quem, o que, onde 

quantos, quanto 
Não sim/não 

Pesquisa histórica como, porque Não não 

Estudo de caso como, por que Não sim 

Fonte: (YIN, 2001, p. 24). 
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Como demonstrado, a pesquisa em questão apresenta todos pré-

requisitos, destacados por Yin (2001), para utilização do método do estudo de caso. 

Porém, Gomes (2008) destaca que a utilização do estudo de caso como ferramenta 

para comprovação de uma pesquisa está cada vez mais recorrente, desta forma surge 

a dúvida de “Quando é que um caso é digno de ser estudado? O que o torna relevante 

para ser estudado?” (GOMES, 2008, p. 215). 

Para esclarecer está questão, Gomes (2008) destacou que um trabalho 

“digno” para utilização do estudo de caso é uma pesquisa que seja significativa para 

o público em geral. Neste contexto, é indiscutível que a ferramenta de prospecção de 

cenário é uma ferramenta que pode auxiliar no desenvolvimento de qualquer empresa 

ou instituição, independentemente do setor. 

Eisenhardt (1989) defende que um estudo de caso deva ser de múltiplas 

análises, ou seja, analisar o conteúdo através de mais de um caso de estudo, 

finalizando desta forma com uma análise quantitativa, o que, segundo a autora, 

enriquece a pesquisa qualitativa. 

Já Yin (2001), defende a teoria tanto de análise única quanto de múltiplos 

casos, desde que ela seja profunda. Na mesma linha de pensamento, segundo Stake 

(2000), a estratégia de pesquisa que é o estudo de caso se distingue por seu foco nos 

casos individuais, independentemente das abordagens metodológicas empregadas, 

que podem incluir tanto métodos qualitativos quanto quantitativos. 

Segundo Eisenhardt (1989), o estudo de caso deve seguir através da 

construção da teoria de forma indutiva. Em contrapartida, Yin (2001), mais focado na 

forma dedutiva, apresenta três possibilidades de estudo de caso: exploratório, 

explanatório e o descritivo, todos com abordagem dedutiva, ou seja, tem-se a teoria 

antes e o estudo de caso depois, comprovando a teoria apresentada. 

Martins (2008) e Costa et al. (2013) destacam que a falta de tempo e 

investimento financeiro, principalmente em dissertações, inviabiliza utilizações de 

algumas técnicas, tais como de múltiplos casos, colocando, inclusive, a necessidade 

de uma nova fonte de análise brasileira, focada especialmente aos tempos e recursos 

existentes nas pesquisas brasileiras.  

Desta forma, a pesquisa em questão trouxe um único estudo de caso, 

de forma decisiva e profunda de aplicação da construção de cenários prospectivos, 

ou seja, um estudo de caso único holístico. Desta forma, utilizou como referência, 

principalmente, os conceitos trazidos por Robert Yin (2001) que destaca a 
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possibilidade de utilização de estudos de casos únicos com carácter revelador, como 

é o caso desta pesquisa.   

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Pode-se 
complementar esses estudos de casos "explanatórios" com dois outros tipos 
– estudos "exploratórios" e "descritivos" (YIN, 2001, p.19). 

 

Stake (2000), não classifica os estudos de caso de maneira rígida, mas 

sim realça a diversidade de abordagens metodológicas associadas a eles. Ele 

reconhece que muitas vezes os estudos não se encaixam facilmente em categorias.  

Outra caracterização do estudo de caso é com relação a sua natureza. 

Segundo Yin (2001), diferentemente ao que muitos imaginam, um estudo de caso não 

necessita ser de natureza exploratória, ele pode seguir tanto uma natureza descritiva, 

quanto explanatória. Entretanto esta pesquisa adotou um estudo de caso de caráter 

exploratório.  

Nestas condições, ainda segundo Yin (2001), o estudo de caso possui 

caráter investigativo empírico que se baseia em várias fontes de evidências, ou seja, 

o estudo de caso é um método que engloba toda lógica de planejamento com 

abordagens específicas à coleta e análise de dados. 

É importante destacar que a pesquisa se utilizou da estratégia de estudo 

de caso para demonstrar, na prática e com profundidade, os benefícios da ferramenta 

de prospecção de cenários futuros, contrapondo as tendências de utilização desta 

estratégia, que em muitos casos, se utilizam do estudo de caso para qualquer tipo de 

investigação, ou pior, se utiliza de um caso singular, não reaplicável (ALVES-

MAZZOTTI, 2006). Em contraste com essa perspectiva, este estudo não limitou a 

aplicabilidade de suas conclusões a diferentes contextos, o que contribuirá para o 

progresso do conhecimento e a formulação de teorias. 

Com o problema e o tema bem definidos, segundo Yin (2001), é 

fundamental se preparar para a coleta de dados, pois, diferentemente do que muitos 

pensam, o estudo de caso não é um método simples, é necessário preparar a coleta 

de dados.  

Preparar-se para coleta de dados pode ser uma atividade complexa e difícil. 
Se não for realizada corretamente, todo o trabalho de investigação do estudo 
de caso poderá ser posto em risco, e tudo o que foi feito anteriormente – ao 
definir o problema e projetar o estudo de caso – terá sido em vão (YIN, 2000, 
p. 79 e 81). 
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Yin (2000), acrescenta que uma boa preparação se inicia com as 

habilidades que deva ter o pesquisador, além do desenvolvimento de um protocolo 

para investigação, treinamento especifico para aquele estudo e um caso piloto.  

Nesta pesquisa pode-se considerar toda metodologia descrita 

anteriormente, com um roteiro passo a passo, como um protocolo a ser seguindo, 

além de um cronograma estruturado que fortalece e organiza a conduta da pesquisa. 

Como a pesquisa se utilizou de um único pesquisador a necessidade de 

treinamento se concentra à equipe de analistas sobre os conceitos e principais 

características da prospecção de cenários.  

Finalizando esta abordagem, as habilidades do pesquisador são 

fundamentais para a condução da pesquisa e só pode ser garantida após leituras, 

estudos e preparação para o tema e a aplicação da estratégia. Em resumo, ainda 

segundo Yin (2001), o pesquisador deve dominar o questionamento e a escuta, ter 

flexibilidade e adaptabilidade, compreensão do tema estudado e ter ausência de viés. 

Um Estudo de Caso deve ser completo e isto, segundo Gomes (2008), 

é caracterizado pelo limite da pesquisa, com o estudo entre o fenômeno e o contexto 

delineados, pelo empenho do pesquisador em alcançar todas as evidências e por um 

bom planejamento no projeto, para não faltar tempo e recurso. 

Desta forma, documentos, registros em arquivo, entrevistas, 

observações diretas, observação participante e artefatos físicos, são as seis formas 

de coleta de dados para o estudo de caso. Mesmo que distintas as formas, é 

fundamental que existam diversidade de fontes para se ter diferentes evidências, 

reunindo de forma formal estas evidências através de um relatório final com as 

ligações entre elas destacadas  (YIN, 2001). 

Para este estudo de caso, das seis fontes destacadas por Yin (2001), 

quatro serão utilizadas. Documentação e registros em arquivo da empresa, para 

verificação de dados bases, como tendência de vendas de produtos através da curva 

de histórico de vendas, análise do quadro de funcionários, entre outras 

documentações e registros existentes na instituição estudada. 

A entrevista é uma fonte fundamental para o desenrolar da pesquisa, 

pois trará uma análise e uma visão externa da corporação. 

Por fim, foi utilizada a fonte de observação participante, com análise de 

participação do pesquisador. 

Os pontos fortes e fracos de cada fonte destacada por Yin (2001), 
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seguem descritos no Quadro 6.  

Quadro 6 - Fontes de evidências: pontos fortes e pontos fracos. 

FONTES DE 

EVIDÊNCIAS 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

DOCUMENTAÇÃO 

• Estável – pode ser 

revisada inúmeras 

vezes 

• Discretas – não foi 

criada como resultado 

do estudo de caso 

• Exata – contém nomes 

referências e detalhes 

exatos de um evento 

• Ampla cobertura – 

longo espaço de 

tempo, muitos eventos 

e muitos ambientes 

distintos 

• Capacidade de 

recuperação – pode 

ser baixa 

• Seletividade 

tendenciosa, se a 

coleta não estiver 

completa 

• Relato de visões 

tendenciosas – reflete 

as ideias 

preconcebidas 

(desconhecidas) do 

autor 

• Acesso – pode ser 

deliberadamente 

negado 

REGISTROS EM 

ARQUIVOS 

• Os mesmos 

mencionados para 

documentação] 

• Precisos e 

Quantitativos 

• Os mesmos 

mencionados para 

documentação] 

• Acessibilidade aos 

locais graças a razões 

particulares 

ENTREVISTAS 

• Direcionadas – 

enfocam diretamente o 

tópico do estudo de 

caso 

• Perceptivas – 

fornecem inferências 

causais percebidas 

• Visão tendenciosa 

devido a questões mal 

elaboradas 

• Respostas 

tendenciosas 

• Ocorrem imprecisões 

devido à memória fraca 
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do entrevistado 

• Reflexidade – o 

entrevistado dá ao 

entrevistador o que ele 

quer ouvir 

OBSERVAÇÕES 

DIRETAS 

• Realidade – tratam de 

acontecimentos em 

tempo real 

• Contextuais – tratam 

do contexto do evento 

• Consomem muito 

tempo 

• Seletividade – salvo 

ampla cobertura 

• Reflexibilidade – o 

acontecimento pode 

ocorrer de forma 

diferenciada porque 

está sendo observado 

• Custo – horas 

necessárias pelos 

observadores 

humanos 

OBSERVAÇÃO 

PARTICIPANTE 

• Os mesmos 

mencionados para 

observação direta] 

• Perceptiva em relação 

a comportamentos e 

razões interpessoais 

• Os mesmos 

mencionados para 

observação direta] 

• Visão tendenciosa dos 

eventos por parte do 

pesquisador 

ARTEFATOS 

FÍSICOS 

• Capacidade de 

percepção em relação 

a aspectos culturais 

• Capacidade de 

percepção em relação 

a operações técnicas 

• Seletividade 

• Disponibilidade 

Fonte: (YIN, 2001, p. 108). 

 

Desta forma, na execução das referidas fontes utilizadas, foi necessário 

a atenção para os pontos fracos de cada estrutura e buscar evita-los. 
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Das etapas referentes ao estudo de caso, talvez a mais minuciosa e 

difícil seja a de análise dos resultados pois requer atenção e estratégias definidas.  

Na etapa inicial da análise de dados, o pesquisador reconhece a questão 

que se destaca como de significativa relevância. A escolha dos problemas, 

conjecturas e ideias é direcionada por achados tangíveis e esforços do investigador 

para discernir potenciais implicações teóricas. Esse procedimento desvenda os 

elementos pertinentes do fenômeno em análise (COSTA et al., 2013). 

Desta forma, segundo Yin (2001), o pesquisador deve iniciar a pesquisa 

com prioridades estabelecidas do que se deve analisar e o motivo desta análise, ou 

seja, com uma estratégia analítica geral. 

Para facilitar esta execução, Yin (2001) ainda destaca quatro técnicas 

que podem vir a ser utilizadas, conforme Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 7 - Técnicas de estudo de caso. 

TÉCNICA DESCRIÇÃO 

Adequação ao 
padrão 

Esta é uma técnica que tem como fundamento a comparação entre um 
padrão empírico com outro de base prognóstica. Pode trabalhar com 
variáveis dependentes ou independentes. Em resumo, o método 
destaca uma abordagem indutiva, permitindo o desenvolvimento de 
teorias a partir dos dados. Essa técnica oferece uma compreensão 
aprofundada e contextualizada dos casos estudados. 

 

Construção da 
explanação 

Também utilizando uma análise de comparação de forma especial, está 
técnica que é mais complexa que a adequação padrão, objetiva analisar 
os dados obtidos construindo uma explanação sobre o caso. 

 

Análise de 
séries temporais 

Método que utiliza a análise padrão vinculada à uma cronologia dos 
fatos. Muito utilizada quando os padrões são muito complicados e 
precisos. 

 

Modelos lógicos 
de programas 

Uma combinação da técnica de adequação ao padrão e a técnica de 
análise temporal, esta forma de análise estabelece um encadeamento 
complexo de eventos (padrão) ao longo do tempo (temporal). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
 

Qualquer outra técnica especial deve ser utilizada juntamente com os 

métodos principais de análise (YIN, 2001).  

Para esta pesquisa, por ser uma pesquisa exploratória, a técnica de 

modelos lógicos de programas é a mais indicada. 

Entretanto, não basta aplicar toda metodologia sem analisar o contexto 

da organização, pois segundo Stake (2000), é crucial cultivar uma observação 
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criteriosa das pessoas e do ambiente em que estão inseridas, com a prevenção de 

estereótipos. Isso implica em buscar evidências por meio da triangulação de fontes, 

visando relacionar informações diversas, identificando convergências, divergências e 

complementações. Essa abordagem é essencial na construção e interpretação crítica 

das observações, considerando não apenas o que é observado, mas também como é 

observado e a perspectiva a partir da qual se observa. Importante levar em conta as 

experiências pessoais e a interpretação única do pesquisador para enriquecer a 

análise. 
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4. ESTUDO DE CASO: MODELANDO O AMANHÃ 

O estudo de caso desta pesquisa realizou investigação em uma empresa 

metalúrgica de pequeno porte, localizada na cidade de Franca, no interior do Estado 

de São Paulo, Brasil.  

Resumindo brevemente sua história, a empresa estudada foi fundada 

em 1984 como um negócio familiar e começou produzindo micro turbinas hidráulicas 

para geração de energia elétrica em áreas rurais isoladas. Depois de quatorze anos, 

inovou ao introduzir no mercado uma turbina hidráulica que aciona bombas de pistão 

para o bombeamento de água para os setores agrícola e pecuário. 

Em 2002, expandiu suas operações com a inauguração de uma unidade 

de fundição de ferro, facilitando a produção de peças e abrindo a oportunidade para a 

fabricação de peças agrícolas, que foram comercializadas a partir de 2022. Em 2010, 

a empresa lançou produtos padronizados para a linha de bombeamento de água e 

expandiu sua comercialização por meio de revendas em todo o país. 

Atualmente, a empresa atua em diversos setores e possui cinco 

principais linhas de produtos: 

1. Micro turbinas hidráulicas para geração de eletricidade, com uma 

capacidade de até 500 kW, representando a linha pioneira da 

empresa; 

2. Linha de bombeamento de água sustentável, que utiliza energia 

hidráulica para bombear água, operando de forma eficiente e 

econômica; 

3. Sistemas de bombeamento de água acionados por energia solar, 

promovendo a utilização de mais uma fonte renovável de energia; 

4. Turbinas Redutoras de Pressão, destinadas ao setor de 

saneamento de água, que controlam e monitoram as redes de 

distribuição de água e geram energia limpa; e 

5. Peças agrícolas para o mercado de reposição, oferecendo 

soluções de qualidade para a agricultura. 

A empresa mantém uma estrutura verticalizada, fabricando cerca de 

95% dos componentes de seus produtos internamente. Ela adquire sua matéria-prima 

diretamente da siderurgia de ferro e vende seus produtos diretamente aos 

consumidores finais. A empresa é de capital 100% nacional e se destaca por sua 
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ênfase na sustentabilidade em praticamente todos seus produtos. 

Além disso, a empresa e seus produtos contribuem para o alcance de 

diversas Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incluindo a ODS 6 

(Água potável e saneamento), ODS 7 (Energia limpa e acessível), ODS 8 (Trabalho 

decente e crescimento econômico), ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), ODS 

11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e ODS 13 (Ação contra a mudança global 

do clima), indiretamente, graças à sua abordagem de produtos não poluentes e 

sustentáveis (ODSBRASIL, 2022). 

Atualmente, a empresa conta com trinta empregos diretos e mais de cem 

empregos indiretos ligados aos seus produtos. Profissionais direcionados 

principalmente ao setor da engenharia, como engenheiros mecânicos, elétrico, 

produção e civil, além de técnicos mecânicos e elétricos. Já no viés administrativo, 

contadores, advogados e administradores são as profissões que recebem destaque. 

A indústria opera no mercado nacional, abrangendo todas as linhas de 

produtos. No cenário internacional de exportação, as linhas 1 e 2 se destacam, 

embora cerca de 85% da produção esteja voltada para o mercado interno. 

Possui um viés para produtos de inovação e ligados a sustentabilidade, 

o que coloca a empresa em constantes desafios em busca de novas soluções para o 

combate de problemas públicos. 

Dentro do contexto de Franca, embora não seja amplamente 

reconhecida devido ao seu mercado consumidor concentrado na região Centro-Oeste, 

essa empresa, com mais de 40 anos de atuação, sempre cultivou uma sólida relação 

com entidades ligadas à indústria e à engenharia, como o Sindicato dos Metalúrgicos 

de Franca, a ACIF (Associação de Comércio e Indústrias de Franca), o CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e outras organizações afins. Ao 

longo de sua trajetória, tem desempenhado um papel significativo na criação de 

empregos no setor metalúrgico, contribuindo para o desenvolvimento econômico e 

social da região, além da diversificação das especializações da mão de obra, 

afastando-se da dependência exclusiva da indústria calçadista em Franca.  

 

4.1. PREMISSAS DO ESTUDO 

Como premissa, o estudo de caso seguiu uma análise sobre a opinião 

de especialistas, através do método Delphi, levantando cenários prospectivos, 
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analisando as tendências para realização de uma avaliação e decisão (REIS; 

VICENZE; PUPO, 2016). 

Contudo, foi utilizado o método prático proposto por Marcial e Grumbach 

(2005) para estudos prospectivos, dividido em três fases. Na primeira, a Definição do 

Problema, o Decisor Estratégico estabelece os propósitos do estudo, define a 

amplitude do sistema e determina o horizonte temporal. O Grupo de Controle, 

composto por membros internos, lidera a segunda fase de Pesquisa ou Diagnóstico 

Estratégico, analisando variáveis internas e externas. A comparação com previsões 

clássicas destaca a importância de investigar o passado. A terceira fase, 

Processamento, inclui análise dos dados, identificação de eventos futuros por meio 

de brainstorming e a criação dos cenários. A hierarquização dos eventos foi refinada 

com o uso do grau de motricidade como critério.  

Conforme o Quadro 4 do Subcapitulo 3.3, o primeiro passo (seleção da 

equipe interna), o segundo passo (seleção das entrevistas externas) e o terceiro passo 

(construção do roteiro de entrevista) já concluídos, conforme descrito anteriormente 

na metodologia, podem ser considerados com as premissas iniciais do estudo. Neste 

aspecto são considerados atores internos e externos à corporação, ampliando o 

campo de visão para o estudo. 

Com os cenários prospectivos construídos, inicia-se o planejamento 

estratégico através do propósito da empresa. 

 

4.2. ENTREVISTAS E SEUS RESULTADOS 

Segundo Flores (1994), técnicas como entrevistas em profundidade 

realizadas nesta pesquisa são a essência para obtenção de dados qualitativos, porém 

é necessário ter em mente que é um processo de campo extenso e duradouro. 

Los datos cualitativos son elaborados por procedimientos y técnicas tales 
como la entrevista en profundidad, la observación participante, el trabajo de 
campo, la revisión de documentos personales u oficiales. Para recoger tales 
datos, los investigadores suelen permanecer prolongadamente en el campo, 
implicándose en las situaciones estudiadas hasta llegar a obtener datos que 
se ajustan a lo que la gente dice y/o hace  (FLORES, 1994, p. 30). 

As entrevistas realizadas seguiram a ordem descrita na Tabela 1. A 

sequência de entrevistas não obedeceu a nenhum critério técnico, apenas a 

disponibilidade dos entrevistados.  
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Tabela 1 – Datas, duração e locais das entrevistas. 

Nº ENTREVISTADO Data  Duração Local 

1 
Sócio fundador da indústria metalúrgica 

estudada 
04/03/2024 40 minutos Empresa 

2 
Representantes da ACIF (Associação 
de Comércio e Indústria de Franca) 

05/03/2024 70 minutos ACIF 

3 Contador 06/03/2024 80 minutos Empresa 

4 
Especialista em tecnologia da 

informação 
14/03/2024  60 minutos Online 

5 
Representante do Sindicato dos 

metalúrgicos de Franca/SP 
 

25/03/2024 50 minutos 
Sindicato dos 
Metalúrgicos 

6 
Representante da CIESP Franca 

(Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo) 

22/04/2024 40 minutos Online 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
 

De acordo com Bardin (2004), é possível em uma análise de resultados 

considerar a combinação entre o resumo das entrevistas com a análise dos temas 

emergentes com base nas respostas dos entrevistados. 

Para analisar os resultados, através de uma estruturação foram 

seguidas as etapas do Quadro 8 a seguir. 

 

Quadro 8 - Estruturação das entrevistas. 

Nº ETAPA DESCRIÇÃO 

1 
Transcrição das 

entrevistas 
Toda entrevista foi transcrita para que se possa ter todo o 
conteúdo disponível para análise. 

2 
Resumo de cada 

entrevista 

A segunda etapa consistiu em um resumo conciso de cada 
entrevista, destacando os pontos-chave, os insights mais 
relevantes e as ideias discutidas pelos entrevistados, 
ajudando a ter uma visão geral do que foi discutido em cada 
entrevista. 
 

3 
Identificação dos 

temas 
Após resumir cada entrevista, foi identificado os principais 
temas discutidos. 

4 Análise dos temas 

Foi analisado cada tema, examinando as semelhanças e 
diferenças nas respostas dos entrevistados. Esta etapa busca 
identificar padrões, tendências e insights importantes 
relacionados a cada tema. 

5 
Interpretação dos 

resultados 

Após analisar os dados, foi interpretado os resultados com 
foco na pesquisa e no contexto da indústria metalúrgica de 
Franca. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
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4.2.1. Resumo de cada entrevista 

Entrevista n° 1 

O entrevistado discute a condição atual da indústria em Franca, 

destacando sua dependência histórica da indústria calçadista, que agora está em 

declínio. Ele observa uma transição para a prestação de serviços e um crescimento 

na fabricação de lingerie na cidade. No entanto, ele acredita que Franca ainda sofre 

com a falta de diversificação industrial. Ele destaca a falta de planejamento estratégico 

e de investimento em tecnologia na indústria francana, especialmente na metalurgia. 

O entrevistado enfatiza a importância do planejamento estratégico para 

lidar com desafios futuros, mas observa que muitas empresas em Franca carecem 

desse planejamento, especialmente a indústria calçadista. Ele acredita que a 

mentalidade dos empresários e a falta de mão de obra qualificada contribuem para 

essa falta de planejamento. 

Quanto ao desenvolvimento regional, o entrevistado vê o potencial da 

ferramenta de prospecção de cenários futuros para impulsionar o crescimento 

econômico e social da região, desde que seja adotada pelas empresas. Ele destaca 

a importância de destinar corretamente os recursos financeiros e reconhece a 

necessidade de incentivos públicos, como investimentos em educação técnica. 

O entrevistado expressa confiança na capacidade da ferramenta de 

prospecção de cenários futuros para auxiliar no crescimento das empresas. Ele 

identifica a necessidade de diversificação e qualidade do produto como fundamentais 

para o sucesso futuro das empresas da região. 

Ao discutir possíveis tendências futuras para uma indústria metalúrgica 

específica em Franca, o entrevistado destaca o potencial de mercado em saneamento 

e peças agrícolas. Ele expressa preocupação com a resistência das empresas com a 

inovação e a concorrência de grandes empresas estrangeiras. O entrevistado 

reconhece a necessidade de quebrar barreiras entre as partes interessadas e destaca 

a importância da inovação e da qualidade do produto para o sucesso futuro da 

empresa. 

No geral, o entrevistado vê a ferramenta de prospecção de cenários 

futuros como uma oportunidade para impulsionar o crescimento e a competitividade 

das empresas em Franca, desde que haja compromisso e investimento adequado em 

planejamento estratégico e inovação. 
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Entrevista n° 2 

Os entrevistados discutem sobre a situação atual da indústria em 

Franca, apontando problemas como falta de planejamento estratégico, gestão familiar, 

falta de inovação e perda da cultura exportadora.  

Foi mencionado que Franca sempre apresentou todas as características 

necessárias para se sobressair no mercado de calçados, devido à sua estrutura 

verticalizada e à sólida tradição de ser um polo calçadista. É apontado que, talvez, o 

grande agravante da indústria calçadista é justamente a falta de visão estratégica dos 

empresários que não renovaram o parque fabril, e não investiram na mão de obra. 

Aliás, a queda na mão de obra após a pandemia e a necessidade de adaptação às 

mudanças tecnológicas são aspectos fundamentais para análise futura. Além disso, 

são discutidas as estratégias de internacionalização e a importância da gestão 

profissionalizada para o sucesso das empresas. 

É destacado que, para um planejamento estratégico eficaz, é necessário 

identificar como é possível deixar a empresa mais competitiva, apontando os 

diferenciais da empresa, como por exemplo, patentes de invenção que trarão geração 

de receita. Neste aspecto, é fundamental saber usar esta força financeira para 

retroalimentar novos desenvolvimentos e manter o parque fabril modernizado.  

Os entrevistados forneceram insights sobre a situação da indústria 

calçadista em Franca, destacando a importância do planejamento estratégico e da 

inovação para enfrentar os desafios do mercado. Foram apresentados casos de 

sucesso do setor, mostrando que um planejamento bem estruturado é a trilha do 

caminho a ser seguido, mantendo a empresa na rota do sucesso, economizando 

tempo e recursos. Eles também discutem sobre o desenvolvimento regional e as 

estratégias de atuação da empresa, tanto a nível nacional quanto internacional. 

Os entrevistados também abordam a estratégia da empresa do estudo 

de caso, que buscou diversificar seu mercado e não depender exclusivamente do 

setor agrícola. O entrevistado relata uma experiência de consultoria em uma empresa, 

onde incentivou a diversificação de produtos e canais de distribuição, resultando em 

um aumento significativo da gama de produtos oferecidos pela empresa. Além disso, 

destaca a importância de diversificar os negócios para enfrentar desafios como a 

queda na demanda de determinados setores, exemplificando com o caso da pecuária. 

É fornecido por um dos entrevistados, um documento em forma de slides 

de uma apresentação elaborado pelo próprio entrevistado em conjunto com a 
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Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca) que apresenta inúmeros 

dados sobre o mercado calçadista francano, incluindo analise SWOT do setor e 

desafios pós pandemia, com diagnósticos e prognósticos.   

Através deste documento também é discutida a necessidade de políticas 

de abertura de mercado, de forma a proteger a indústria nacional. Eles destacam a 

importância de se resgatar setores industriais em declínio, apresentando um briefing 

detalhado sobre a situação do setor calçadista e sugerindo medidas para sua 

recuperação pós pandemia. 

Além disso, são abordadas questões como a representatividade sindical 

na indústria metalúrgica, com ênfase na necessidade de união e organização para 

fortalecer o segmento. O entrevistado menciona a existência de sindicatos, mas 

ressalta a falta de uma união efetiva entre as empresas para enfrentar desafios e 

buscar melhorias. 

Os entrevistados discutem a importância de eventos realizados para 

descobrir novas oportunidades de negócios e networking. Eles destacam a 

necessidade de estar atualizado sobre o setor e menciona a guerra fiscal entre os 

estados brasileiros como uma ameaça ao setor industrial. Os entrevistados também 

abordam a migração de indústrias para outros estados em busca de incentivos fiscais 

e mão de obra barata ou qualificada. Além disso, eles compartilham informações 

sobre o impacto socioeconômico da indústria calçadista na região de Franca, 

destacando a importância de políticas governamentais para manter a competitividade 

do setor.  

Os entrevistados também discutem possíveis eventos globais que 

podem impactar o mercado, como conflitos geopolíticos e instabilidade econômica. 

Eles mencionam sua própria experiência lidando com interrupções na cadeia de 

suprimentos devido a eventos geopolíticos, destacando a necessidade de 

adaptabilidade e planejamento estratégico nas empresas. 

 

Entrevista n° 3 

O entrevistado destacou que, embora Franca tenha uma forte presença 

na indústria calçadista, enfrenta desafios logísticos devido à falta de matéria-prima, 

como couro, e a concorrência com a China. Além disso, observou-se um crescimento 

nas áreas da construção civil e do comércio, especialmente no e-commerce. 

O entrevistado mencionou sua experiência na coordenação de cursos 
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técnicos, em uma escola renomada em Franca. No entanto, notou-se baixos índices 

de demanda, permanência e empregabilidade nesses cursos, devido à falta de 

parcerias com a indústria local e à mudança de preferências dos jovens por áreas 

mais tecnológicas. Além disso, nota-se uma grande evasão de alunos em cursos 

voltados à indústria. 

A falta de interesse dos jovens em cursos técnicos, como mecânica e 

mecatrônica, foi atribuída à mudança cultural e à percepção errônea sobre o trabalho 

na indústria, porém, o entrevistado acredita que ainda tenha demanda para os cursos 

técnicos voltados para indústria. Entretanto, o alto custo de atualização dos 

equipamentos dos laboratórios é um desafio para a renovação desses cursos, pois é 

mais barato para instituição investir em cursos de gestão, por exemplo. 

O entrevistado destacou que muitas empresas em Franca carecem de 

um planejamento estratégico adequado. Ele observou que, mesmo com recursos 

oferecidos pela prefeitura e pelo Sebrae, os microempreendedores ainda têm pouca 

compreensão sobre planejamento estratégico e plano de negócios. Franca foi 

contrastada com outras cidades, como Ribeirão Preto, que possuem uma mentalidade 

mais profissional e comercial. 

O entrevistado discutiu sobre a eficácia do planejamento estratégico 

para as empresas, com destaque para a importância da identidade da empresa e a 

elaboração de um plano de negócios para compreender a viabilidade do 

empreendimento. O entrevistado ressaltou a necessidade de controle financeiro, 

tributário e de riscos, além da implementação de tecnologias de informação para 

facilitar o gerenciamento das operações. 

Em relação aos sistemas integrados, apontou que muitos são voltados 

para a indústria calçadista em Franca, refletindo a dependência desse setor na região. 

No entanto, destacou a disponibilidade de sistemas de baixo custo para controle 

básico, especialmente benéficos para pequenas empresas. 

Ao comparar o planejamento estratégico em Franca com outras cidades, 

como Ribeirão Preto, enfatizou as diferenças logísticas e culturais entre as regiões. 

Apesar da diferença entre as indústrias, o entrevistado observou que Franca possui 

um comércio local mais forte em comparação com Ribeirão Preto, onde há uma 

concentração maior de grandes empresas. 

A prospecção de vendas foi mencionada como uma ferramenta crucial 

para o planejamento estratégico, sendo essencial para impulsionar o crescimento e a 
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sustentabilidade dos negócios. Destacou-se também a importância do controle de 

custos, da marca e da identidade da empresa (Branding), bem como da logística 

eficiente para garantir o sucesso no mercado. 

Por fim, ressaltou-se a necessidade de exercitar a análise de cenários e 

a busca por soluções criativas para os desafios enfrentados pelas empresas, 

enfatizando a importância da prospecção futura para o crescimento e a adaptação aos 

novos mercados. 

O entrevistado aborda casos práticos de empresas e a importância do 

planejamento estratégico, destacando a necessidade de uma visão abrangente que 

inclua todas as áreas do negócio. São citados exemplos de empresas que 

enfrentaram desafios devido à falta de planejamento, enfatizando a importância de 

prospectar cenários futuros para evitar problemas. A entrevista também discute a 

complexidade da legislação tributária e a necessidade de “compliance” para mitigar 

riscos fiscais.  

Além disso, são exploradas possíveis estratégias de desenvolvimento 

regional, incluindo parcerias, capacitação empresarial e assessoria tributária. O 

entrevistado ressalta a importância de uma abordagem integrada e abrangente no 

planejamento estratégico das empresas e no desenvolvimento regional. 

A última parte da entrevista abordou vários aspectos relacionados a 

estratégias de marketing, capacitação empresarial, assessoria tributária, entre outros. 

São discutidos exemplos de empreendedores que inovaram em suas abordagens de 

negócios, enfatizando a importância de vender benefícios em vez de produtos. Além 

disso, são mencionados desafios atuais enfrentados pelas empresas, como a 

escassez de mão de obra qualificada e a necessidade de desenvolver habilidades 

emocionais nos colaboradores. A entrevista conclui com a sugestão de eventos 

futuros, como: 

1. Uso de parcerias com produtores e representantes locais; 

2. Planejamento tributário; 

3. “Drawback” que se utiliza da mão de obra estrangeira sem custo de 

importação; 

4. “Storytelling”, trazendo o entretenimento no marketing com narrativas 

interessantes que traz o interesse do público; 

5. Possibilidade de venda de benefícios e não somente produtos; 

6. Escassez de mão de obra é algo preocupante 
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7. “Benchmarking”, comparando as estratégias de outras empresas. 

 

Entrevista n° 4 

Durante a introdução do assunto, quando exposta a dificuldade de 

penetração em determinados mercados, o entrevistado, através de exemplos, expos 

a necessidade de perseverança em produtos de inovação. Nesta análise, o 

entrevistado sugeriu aproveitar a notoriedade de Franca no saneamento para entrar 

neste mercado, baseando na ESG.   

Foi destacada, também, a importância da indústria de calçados na região 

e como questões como competitividade e tributação afetam o setor. 

Na continuação da entrevista, o entrevistado discutiu o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação em diferentes setores, com ênfase na indústria calçadista e 

no setor agrícola. Ele destaca um exemplo prático da introdução da tecnologia de 

armazenamento remoto na indústria calçadista de Franca nos anos 90, porém a 

tecnologia, não foi bem aceita, devido à falta de profissionalização e de visão do 

empresário francano, o que em outros locais teve grande aceitação.  Ressaltou 

também, a importância da tecnologia para a otimização dos processos de design e de 

fabricação. No entanto, ele observa que, apesar de alguns avanços tecnológicos em 

diversos setores, a região de Franca perdeu tempo em termos de competitividade, 

devido à falta de investimento suficiente em tecnologia. 

O entrevistado também menciona o sucesso de empresas que 

investiram pesadamente em tecnologia, empresas que evoluíram de uma varejista 

tradicional para uma plataforma digital de sucesso. Ele destaca a importância da 

tecnologia não apenas na gestão, mas também na produção, e enfatiza a necessidade 

de uma estratégia abrangente para alcançar o sucesso empresarial. 

Além disso, o entrevistado discutiu a crescente importância da 

tecnologia no setor agropecuário, citando exemplos de uso de inteligência artificial 

para aumentar a eficiência na pecuária. Ele também observou a resistência de alguns 

pecuaristas em adotar novas tecnologias, mas acredita que isso mudará à medida que 

perceberem os benefícios tangíveis. Ele enfatizou a importância de considerar o 

contexto econômico ao avaliar o desenvolvimento tecnológico em diferentes setores. 

O entrevistado abordou a importância da tecnologia e do planejamento 

estratégico para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas, 

especialmente em um cenário desafiador como o da indústria de calçados. Destacou 
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a necessidade de investimento em tecnologia como diferencial competitivo, 

mencionando exemplos de empresas nacionais, que expandiram seus serviços para 

competir com grandes “players” mundiais. 

Além disso, o entrevistado ressaltou a importância do planejamento 

estratégico através da metodologia ágil, utilizando metodologias como o PDCA para 

acompanhar e adaptar os planos de curto, médio e longo prazo de acordo com as 

mudanças do mercado. Ele enfatizou que o engajamento de toda a equipe é 

fundamental para o sucesso da estratégia. 

Quanto à prospecção de cenários futuros, o entrevistado sugeriu uma 

abordagem mais ágil e flexível, com revisões periódicas do planejamento estratégico, 

adaptando-o conforme as mudanças do mercado e do ambiente econômico. Ele 

compartilhou um documento que aborda estratégias para o desenvolvimento regional, 

destacando a importância de atrair empresas de tecnologia para impulsionar a 

economia local. 

O entrevistado apontou que o crescimento da renda per capita é um forte 

indicativo para se desenvolver uma região e o crescimento da indústria, que é 

alavancado pelo planejamento estratégico, é fundamental para o aumento da renda 

per capita. O entrevistado também ressalta que a pandemia acelerou a adoção do 

trabalho remoto e flexível, tornando mais viável atrair profissionais qualificados para 

morar em regiões como Franca, desde que ofereçam qualidade de vida e 

oportunidades de desenvolvimento profissional. 

O entrevistado retoma durante a entrevista diversos tópicos importantes, 

incluindo os desafios enfrentados pela indústria calçadista, a necessidade de investir 

em tecnologia e reter talentos, a importância da união entre empresas para o 

crescimento regional, a queda no emprego na indústria calçadista pós-pandemia, a 

necessidade de reinventar o setor e investir em inovação e recursos humanos, além 

da ênfase na área comercial como vital para a empresa. 

O entrevistado destacou a necessidade de planejamento estratégico, 

investimento em tecnologia e automação, e a importância de uma equipe comercial 

agressiva e bem estruturada, além de sugerir uma integração entre empresas e 

órgãos ligados ao mercado.  

Além disso, o entrevistado, através de sua experiência, destacou a 

importância de definir um propósito claro e uma perspectiva de futuro para a 

organização. 
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Quando abordado sobre possíveis eventos a serem selecionados pela 

empresa estudada para construções dos cenários, o entrevistado destacou a 

importância de uma área de inovação com investimento em tecnologia e investimento 

na área de recursos humanos, devido à necessidade de retenção de talentos, além 

de uma abordagem estratégica comercial agressiva no mercado. 

No final da entrevista, o entrevistado compartilhou um modelo de 

planejamento estratégico utilizando a metodologia japonesa "Hoshin Kanri", que foca 

em definir objetivos de curto, médio e longo prazo, estabelecendo conexões entre eles 

para criar um plano tático abrangente. Foi discutida a necessidade de uma gestão 

profissional e financeiramente sustentável.  

 

Entrevista nº 5 

A entrevista abordou uma variedade de tópicos relacionados ao 

planejamento estratégico, tanto em nível empresarial quanto sindical, além de discutir 

a situação atual da indústria metalúrgica em Franca.  

O entrevistado argumentou que as empresas metalúrgicas em Franca 

muitas vezes carecem de um planejamento estratégico formalizado e 

profissionalizado. Atualmente o entrevistado afirma que as indústrias metalúrgicas 

operam de maneira familiar e tomam decisões conforme as circunstâncias surgem. 

Ele também comenta sobre a relação entre as empresas e o sindicato, 

enfatizando a importância do diálogo e da negociação para evitar conflitos. 

Além disso, foi debatida uma série de mudanças no setor, com empresas 

metalúrgicas migrando o foco, da indústria calçadista para novos segmentos, como o 

agrícola.  

Questionado sobre a baixa aceitação da mão de obra, em geral, com 

relação ao sindicato, o entrevistado abordou a influência política e midiática na 

percepção dos trabalhadores em relação ao sindicato, colocando que os funcionários 

não enxergam a real atuação do sindicato e muitas vezes não sabem os benefícios 

que recebem através das convenções. 

Relacionado a empresa do estudo de caso, o entrevistado discutiu 

possíveis mudanças no mercado, como a crescente demanda por veículos elétricos e 

energia fotovoltaica. Esses pontos ressaltam a importância de um planejamento 

estratégico para enfrentar essas transformações e se adaptar a elas de forma eficaz. 

No contexto do planejamento estratégico das empresas, destaca-se a 
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importância de entender as mudanças no mercado, adaptar-se às novas demandas e 

profissionalizar as operações. Há uma observação sobre as diferenças entre 

empresas de Franca e outras regiões, com empresas em outras cidades, mostrando 

maior envolvimento em planejamento estratégico e profissionalização. Outro aspecto 

abordado, que muito auxiliaria as empresas francanas trabalharem como uma 

cooperativa, diluídos entre elas, os custos de marketing e planejamento, por exemplo.  

O entrevistado acredita que a ferramenta de prospecção de cenários é 

fundamental para o desenvolvimento regional, pois se for aplicado na indústria e no 

setor público, as tomadas de decisões seriam mais assertivas. 

A escassez de mão de obra qualificada na indústria é discutida, 

juntamente com a necessidade de mudanças nas relações de trabalho para atrair e 

reter talentos. Sugere-se que as empresas ofereçam horários mais flexíveis e cursos 

de capacitação para atrair jovens e garantir que os trabalhadores estejam satisfeitos 

e motivados. 

Propõe-se a criação de um polo metalúrgico em Franca, com foco em 

equipamentos de saúde, além de investimentos em projetos sociais, eventos e feiras 

para promover os produtos locais. 

Por fim, é ressaltada a importância do apoio e da colaboração entre as 

empresas locais, visando fortalecer a indústria e promover o desenvolvimento 

regional. Acredita-se que, com o apoio adequado e uma abordagem colaborativa, 

Franca pode se tornar um centro industrial próspero em um curto período de tempo. 

 

Entrevista n° 6 

A entrevista iniciou abordando principalmente a visão sobre a indústria 

em Franca, incluindo o setor de calçados e a construção civil. A pessoa entrevistada 

destacou como o setor de calçados se tornou uma vocação para a cidade, atraindo 

mão de obra de Minas Gerais e crescendo fortemente na década de 80. Também foi 

mencionado o caso de Sertãozinho, uma cidade com forte vocação na indústria 

metalúrgica relacionada às usinas de açúcar e álcool. O histórico das empresas 

nessas regiões foi discutido, apontando como algumas indústrias se desenvolveram 

a partir de outras, formando um “cluster” industrial. 

Além disso, durante a entrevista, foi abordada a cultura industrial em 

Franca, mencionando que o setor calçadista criou uma cultura de indústria na cidade, 

embora tenha reduzido em tamanho ao longo dos anos. Foram discutidas questões 
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como a remuneração baixa nesse setor e a necessidade de atrair cérebros e talentos 

para a cidade, para impulsionar o desenvolvimento. O entrevistado acredita que 

Franca possui um potencial promissor devido à sua cultura industrial e clima favorável, 

apesar de a indústria não ser mais o principal segmento econômico. 

No que diz respeito ao planejamento estratégico das indústrias 

francanas, é mencionado que muitas empresas possuem um planejamento informal e 

que, em geral, falta uma análise mais profunda dos cenários externos que podem 

influenciar suas estratégias. A comparação é feita com o treinamento de pilotos em 

simuladores de voo, onde são simulados cenários adversos para preparar os pilotos 

para tomar decisões corretas em situações difíceis. 

O entrevistado também sugere a importância da prospecção de cenários 

como uma ferramenta adequada para auxiliar as empresas na tomada de decisões 

estratégicas, especialmente diante de cenários complexos e imprevisíveis como crises 

econômicas. 

O entrevistado discutiu a ligação entre o desenvolvimento regional e o 

planejamento estratégico nas empresas de Franca, ressaltando que a qualidade do 

planejamento é crucial para o sucesso da ferramenta de cenários prospectivos. Além 

disso, ele compartilhou experiências da empresa, como a reestruturação estratégica 

e mudança de foco para o mercado mais voltado para a cultura da empresa. Também 

foi mencionado o impacto da pandemia na indústria da construção civil. 

Durante o questionamento final, em que o entrevistador questiona sobre 

a possibilidade de o entrevistado criar eventos ou tendências importantes para a 

empresa, o entrevistado ressalta a importância de a empresa estudada voltar os olhos 

para a descarbonização na geração de energia. Ele sugere que a empresa poderia 

participar de projetos de hidrogênio verde e explorar novas formas de gerar energia 

além da hidráulica, como a produção de hidrogênio líquido. O entrevistado também 

destaca o potencial na diversificação de mercados, como a produção de motores e 

bombas hidráulicas, citando o exemplo da empresa WEG no mercado mundial.  

Outro ponto destacado é a dificuldade em processos seletivos, 

principalmente em setores produtivos. 

Por fim, a entrevista encerra com o entrevistado mencionando a 

possibilidade do CIESP oferecer cursos e treinamentos para auxiliar empresas 

associadas na prospecção e no planejamento estratégico.  
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4.2.2. Identificação dos temas 

As entrevistas com os especialistas externos, em muitos aspectos, se 

convergiram e não apresentou nenhuma divergência significativa. Apesar da 

diferentes atuações e especialidades, muitos temas seguiram a mesma linha de 

raciocínio. O Quadro 9 a seguir, apresenta os principais temas que se convergiram, 

com sua descrição para posterior análise. 

 

Quadro 9 - Separação e caracterização dos temas. 

Nº TEMAS DESCRIÇÃO 

1 
Planejamento 

estratégico 

Todas as entrevistas abordam a importância do planejamento 
estratégico para o sucesso das empresas, destacando a 
necessidade de identificar diferenciais competitivos, 
diversificar produtos e mercados, investir em tecnologia e 
inovação, além de prospectar cenários futuros. 

 

2 
Desafios enfrentados 

pela indústria local 

As entrevistas discutem os desafios comuns enfrentados pela 
indústria local, como falta de planejamento estratégico, 
gestão familiar, falta de inovação, resistência à mudança e 
escassez de mão de obra qualificada. 
 

3 
Desenvolvimento 

regional 

Há um consenso sobre a importância do desenvolvimento 
regional e de políticas que incentivem a diversificação 
econômica, capacitação empresarial, parcerias público-
privadas e investimentos em tecnologia para impulsionar a 
economia local. 
 

4 Tecnologia e inovação 

A necessidade de investir em tecnologia e inovação é 
amplamente discutida, especialmente para aumentar a 
competitividade das empresas, otimizar processos produtivos 
e adaptar-se às mudanças do mercado. 
 

5 
Importância da 

cooperação entre 
empresas e entidades 

As entrevistas destacam a importância da cooperação entre 
empresas, sindicatos, entidades governamentais e 
educacionais para enfrentar os desafios comuns, promover o 
desenvolvimento regional e fortalecer a indústria local. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
 

4.2.3. Análise dos temas 

Para completar a identificação dos temas e eventos descritos do Quadro 

9, é necessário analisar cada tópico, descrevendo uma análise geral de cada 

contribuição dos especialistas. Para tanto, segue o Quadro 10 que analisa os 

principais temas debatidos, recortados por eventos. 
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Quadro 10 - Análise dos temas e eventos.  

Nº TEMAS EVENTOS DESCRIÇÃO 

1 
Planejamento 

estratégico 

Usufruir dos diferenciais 
competitivos 

Criar e introduzir estratégias, no 
departamento comercial, que visem 
estruturar o departamento para a 
divulgação dos principais diferenciais 
competitivos de cada produto, além 
de utilizar as patentes de invenções 
como vantagem competitiva   

Diversificar produtos e 
mercados 

Buscar novos mercados, saindo do 
meio rural e do saneamento, 
diversificar o ramo de atuação e 
consequentemente os produtos 

Investir em tecnologia e 
inovação 

Investir em tecnologias para otimizar 
o processo produtivo e o processo 
administrativo, além inovar com 
novos produtos e novos mercados 

2 
Desafios 

enfrentados pela 
indústria local 

Falta de planejamento 
estratégico 

Não prosseguir com o planejamento 
estratégico interno e não contar com 
parcerias externas 

Migração da gestão 
familiar 

Substituição da gestão familiar da 
empresa para uma gestão 
profissionalizada através de terceiros 

Falta de inovação 
Estagnação no mercado existente e 
não abertura de novos mercados 

Resistência à mudança 
Dificuldade de gestão devido a 
resistência à mudanças da equipe e 
dos gestores 

Escassez de mão de 
obra qualificada 

Presente em todas as entrevistas, 
considerar uma eventual escassez de 
mão de obra qualificada na indústria 
metalúrgica é algo preocupante na 
visão dos entrevistados. Reter os 
talentos existentes e criar 
ferramentas para atrair novos talentos 
são destacados por alguns dos 
entrevistados. 

3 
Desenvolvimento 

regional 

Políticas que incentivem 
a diversificação 

econômica 

Criação de incentivos 
governamentais nacionais/estaduais, 
como a redução de impostos para 
produção de produtos sustentáveis. 
Incentivos fiscais municipais para as 
indústrias com produtos sustentáveis, 
saindo da dependência calçadista. 

Capacitação 
empresarial 

Mantendo a estrutura familiar, tornar a 
gestão da empresa mais profissional, 
através de capacitação dos gestores. 

Investimentos em 
tecnologia 

Investir em tecnologias não somente 
da empresa estudada, mas também 
das empresas regionais, incluindo 
concorrentes 

4 
Tecnologia e 

inovação 

Aumentar a 
competitividade da 

empresa 

Investir em marketing, em inovação e 
em tecnologia a fim de aumentar a 
competitividade da empresa 
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Otimizar processos 
produtivos 

Modernizar o parque fabril, a fim de 
reduzir os custos e otimizar os 
processos  

Adaptar-se às 
mudanças do mercado 

Buscar inovações através das 
mudanças que estão ocorrendo, 
como a entrada, em larga escala, da 
geração solar. 

5 

Importância da 
cooperação entre 

empresas e 
entidades 

Cooperação entre 
empresas 

Criação de uma cooperativa para que 
pequenas empresas da região 
possam se ajudar, dividindo gastos 
com marketing, por exemplo. 

Cooperação entre 
empresas e sindicatos 

União entre as empresas e os 
sindicatos patronais e metalúrgicos, 
afim de promover desenvolvimento 
para o setor.  

Cooperação entre 
empresas e entidades 

governamentais 

Ter uma leitura multicêntrica, com 
empresas privadas participando do 
planejamento estratégico de empresa 
estatais, auxiliando com soluções 
para problemas públicos existentes  

Cooperação entre 
empresas e entidades 

educacionais 

Parceria entre empresas privadas e 
instituições de ensino, para promover 
a formação / capacitação da mão de 
obra local. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 
 

4.2.4. Interpretação dos resultados 

Analisando os resultados das entrevistas, fica claro que as visões dos 

especialistas convergem em muitos aspectos. Entres os temas abordados, é unanime, 

entre os entrevistados, que a retenção e busca por novos talentos é um desafio futuro. 

A cada ano que passa, a mão de obra qualificada no setor metalúrgico se torna mais 

escassa e fica claro que o interesse dos jovens por este setor vem reduzindo de forma 

significativa. Considerar em qualquer setor a escassez de mão de obra qualificada 

como um dos eventos para a construção de cenários, apresenta-se como inevitável, 

porém é importante ter em mente o período temporal analisado para determinar os 

efeitos deste evento em qualquer prospecção.  

Outro evento destacado por grande parte dos entrevistados é a utilização 

da tecnologia e inovação no processo produtivo e também no próprio produto. A 

análise é que as empresas que não se estabelecem com controles tecnológicos de 

gestão e produção, não se tornam competitivas e quanto mais inovador e tecnológico 

o produto, maior chance de sucesso o mesmo tende a ter, se tornando um significativo 

diferencial competitivo. 

A diversificação de mercados, também foi comentada e colocada em 
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pauta. Como o mundo está cada vez mais volátil e veloz, a empresa que não possuir 

uma flexibilidade de atuação está fadada a sofrer graves consequências em crises 

que certamente virão. Portanto, foi destacado nas entrevistas, que ter uma 

diversificação de produtos e mercados é uma forte arma para confrontar crises futuras 

de determinados setores. 

Talvez o tema mais complexo e difícil de ser alcançado é a migração de 

uma gestão familiar para uma gestão mais profissionalizada. O medo e os riscos que 

se correm em uma mudança brusca, sempre serão impactantes para qualquer gestor. 

Entretanto, é importante que o gestor tenha em mente, que, em alguns casos, as 

tomadas de decisões exclusivas por “bom senso”, impedem a empresa de ter um 

crescimento acentuado ou até mesmo a coloca em risco. É fundamental focar na 

capacitação profissional da equipe e dos empresários. Este tema reflete a resistência 

a mudança que não é exclusiva aos gestores, mas também em muitos casos em que 

a equipe é relutante a mudanças. 

Dentre os temas destacados, alguns especialistas colocam que nossa 

região passa por uma migração econômica, saindo da monoindústria calçadista para 

um foco no setor de serviços. Esta mudança, que já vem ocorrendo a um certo tempo 

é benéfica em alguns aspectos, pois a cidade de Franca, já sofreu muito com as crises 

do setor de calçados e ser completamente dependente de um setor é fator negativo. 

Porém, é importante destacar que tirar a dependência de um setor não pode significar, 

exterminar uma cadeia de produção industrial que sempre foi saudável para qualquer 

município. Para isso é fundamental políticas públicas que mantenham a indústria 

calçadista francana forte e não somente isso, que existam políticas que também 

incentivem a diversificação do polo industrial.   

Por fim, alguns entrevistados, destacaram que um cooperativismo entre 

as empresas, órgãos públicos e instituições é uma ação necessária que pode auxiliar 

estas instituições a se desenvolverem de forma mais rápida, sustentável e sólida. 

Empresas se ajudando e compartilhando conhecimento e conteúdo, órgãos públicos 

sendo auxiliados por empresas privadas nas soluções de problemas públicos e 

auxiliando as empresas através de incentivos e as instituições e empresas parceiras 

de instituições, como instituições de ensino na formação do profissional, são 

processos claros de desenvolvimento regional, reafirmando, desta forma, que a visão 

multicêntrica de Secchi (2016) é um processo de auxílio ao desenvolvimento. 

As divergências foram irrelevantes, se limitando apenas à diferentes 
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visões relacionadas à situação da indústria calçadista.  

   

4.3. DEBATE INTERNO – “BRAINSTORM” INICIAL 

Neste subcapitulo, junto à equipe de planejamento da empresa, foi 

debatido, os acontecimentos passados e atuais, fatos reais que influenciaram ou 

influenciam de forma direta e indireta a empresa. Desta forma, foi trabalhado o 

“brainstorm” de forma ampla. Neste início de trabalho, cabe ao pesquisador liderar a 

equipe, trazendo informações e alguns dados sobre diversos acontecimentos, 

maximizando a discussão. É fundamental, neste momento, ter diversificação de 

assuntos e temas.     

Não se pode esquecer em hipótese alguma que é preciso levantar o máximo 
possível de aspectos. A tendência natural é o grupo se preocupar apenas 
com as áreas mais específicas da organização que encomendou o estudo. 
Num trabalho encomendado por uma instituição financeira, por exemplo, os 
aspectos econômicos tendem a ser os mais pesquisados. Da mesma forma, 
quando a encomenda é feira por um partido político, os aspectos políticos 
podem ofuscar os demais (MARCIAL; GRUMBACH, 2005, p. 108 e 109). 

Nesta primeira abordagem, não se objetiva ainda, a aplicação do Método 

Delphi, mas sim discutir, sobre o passado, presente e futuro, tendo em mente as 

oportunidades e ameaças. Segundo Marcial e Grumbach (2005), as oportunidades e 

ameaças são fatores externos que podem influenciar o desempenho de uma 

organização, sendo as oportunidades fatores que podem favorecer as atividades da 

organização, proporcionando-lhe vantagens competitivas e as ameaças fatores que 

podem prejudicar as atividades da organização, dificultando-lhe o alcance de seus 

objetivos.  

Neste contexto, as reuniões iniciais de “brainstorm” foram divididas em 

duas etapas.  

Na primeira etapa, o facilitador atuou como um moderador e explicou a 

importância e o propósito do estudo, delineando a sequência de aplicação do método. 

Durante essa explicação, a equipe compreendeu plenamente o conteúdo, com poucas 

dúvidas e uma receptividade positiva. Foi ressaltado que é essencial não se 

concentrar exclusivamente em aspectos comerciais, mas sim considerar a empresa 

como um todo, explorando as oportunidades e desafios que podem surgir nos 

próximos anos. Por fim, foram resumidos os resultados das entrevistas, sem revelar, 

por completo, a perspectiva externa dos entrevistados, para não influenciar na 

aplicação do método Delphi. 
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Após quatro dias da reunião de exposição, iniciou, no segundo encontro, 

o “brainstorm” propriamente.  

A ideia inicial era promover este encontro fora do local e horário de 

trabalho para que a equipe não desfocasse, porém por impossibilidade de alguns, a 

reunião foi realizada dentro da empresa e durante o expediente de trabalho. Com esta 

premissa, foi definido como ambiente, a própria sala de reunião, para que não 

ocorressem interrupções e no primeiro horário de trabalho, para que todos estivessem 

de mente limpa. Para deixar o ambiente agradável, foi proporcionado um café da 

manhã durante a reunião, além disso, visando a descontração do ambiente, o 

facilitador apresentou dois vídeos de caráter cômico, apresentando tipos de reuniões 

distintas.  

O primeiro vídeo apresentou uma atuação extremamente mandatória e 

restritiva do líder da reunião, que no caso era o contratante de um conteúdo de 

marketing. O segundo vídeo apresentou uma situação inusitada em que o 

representante de uma empresa de marketing apresentava ideia mirabolantes para seu 

cliente, porém, todas as ideias eram completamente desfocadas da cultura 

organizacional do cliente.  

Após a apresentação dos vídeos, iniciou uma primeira dinâmica de grupo 

com base no conteúdo apresentado por Rachid (2017). Nesta dinâmica foram 

apresentadas quatro situações distintas, sendo duas ameaças e duas oportunidades 

para a empresa, conforme o Quadro 11, a seguir. 

 

Quadro 11 - Situações de debate. 

Nº SITUAÇÃO 

1 
Fazendeiros migram da pecuária para arrendamento de terra 
 

2 
Órgão Ambiental proíbe novas usinas hidrelétricas 
 

3 
Mercado de saneamento busca alternativas para redução de perdas 
 

4 
Incentivo governamental para produtos sustentáveis 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Cada situação, seguindo a ordem apresentada na Tabela 12, foi 

debatida de forma sequencial, ou seja, em formato de roda, cada analista citava 

alguma solução para a ameaça ou oportunidade e, após o termino de sua fala, o 
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analista seguinte fazia o mesmo processo, um por vez, até completar três ciclos. Desta 

forma cada pessoa citou ao menos três soluções para o tema. Nesta dinâmica foi 

permitido utilizar ideias já ditas por um colega e amadurece-las ou melhora-las.  

O resultado da dinâmica foi positivo. Não objetivando ter eventos 

selecionados, a dinâmica atingiu o objetivo de mostrar que é possível pensar em 

soluções mais ousadas e criativas para combater aquele evento. Além disso, a 

dinâmica possibilitou que todos enxergassem que através de uma ideia, a princípio, 

vaga, foi possível amadurece-la e transformá-la em uma ótima solução.  

Foi característico desta dinâmica que, na primeira rodada de cada tema, 

as soluções eram sempre focadas na obviedade e sentia-se que aquele tipo de 

solução não era a ideal. Porém, quando surgia a oportunidade de uma segunda e 

terceira rodadas, as ideias de solução já apareciam de forma orgânica, desmitificando 

o paradigma individual de cada analista. Além disso, foi notória a satisfação da equipe 

quando as ideias de um complementavam as do outro, apresentando uma solução 

extremamente eficaz.  

Com esta dinâmica a equipe pode enxergar que as ideias se 

complementam e que, talvez, a melhor solução não seja aquela solução mais óbvia, 

mas sim aquela que exija reprocessamento de pensamentos. 

Com o término da primeira dinâmica, pode-se iniciar a segunda 

atividade, porém desta vez individualmente. A ideia era trabalhar em duas fases, a 

primeira, escrevendo um produto e mercado distinto que a empresa já atua, além de 

escrever as adequações estruturais necessárias. A segunda fase era focada na 

identificação de suposições invertidas, contextualizada por Brotto (2018). Esta técnica 

consiste em que cada analista escreva suposições invertidas pré-determinadas, 

buscando estruturar a empresa nestas situações, quebrando o “status quo”, 

superando seus paradigmas, segundo Vasconcellos (2013). Para esta atividade, cada 

analista recebeu uma folha conforme o Quadro 12.   

 

Quadro 12 – Quadro de suposições invertidas. 

Produto Mercado 
Estrutura Interna e/ou 

Externa 

 
Ideia do analista 

 

 
Ideia do analista 

 

 
Ideia do analista 
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Suposição Invertida  
(A empresa não vende 

equipamentos) 

Suposição Invertida  
(A empresa não é uma 
indústria metalúrgica) 

Suposição Invertida  
(A empresa não está 

localizada em Franca/SP) 

 
Ideia do analista 

 

 
Ideia do analista 

 

 
Ideia do analista 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

O resultado da dinâmica foi produtivo, com ideias inovadoras e atingiu o 

principal objetivo de mostrar que a empresa pode ter flexibilidade de atuação e 

possibilidade de inovação. Além disso o trabalho da suposição invertida foi 

fundamental para equipe atingir um nível de criatividade que desmistificou o 

paradigma formado, mostrando que tudo tem o seu oposto e as vezes o oposto pode 

ser interessante.  

Algumas respostas foram muito interessantes, como exemplo, nas 

respostas das situações invertidas, o analista colocou que a empresa não está 

localizada em Franca/SP, pois ela pode ser uma empresa virtual, com atendimento 

online, em que ela não vende equipamentos, mas sim comercializa serviços de mão 

de obra especializada em manutenção “in loco”. Outro exemplo foi a possibilidade da 

empresa ingressar, em um mercado de expansão, como o setor cervejeiro. 

Para tanto, ficou nítido que a dinâmica atingiu o objetivo principal, que 

era demostrar que a empresa é mutável e que a visão invertida pode ser uma 

ferramenta muito interessante para identificação de eventos e até mesmo, 

identificação de soluções estratégicas de combate a ameaças. 

Como ponto negativo do “Brainstorm”, a necessidade de realizar o 

trabalho em horário comercial, atrapalhou, principalmente no final da reunião, pois 

muitos já demonstravam aflição em seguir com suas atividades. 

Ao final da reunião foi explicado novamente o método Delphi e os 

próximos passos da construção de cenários. Com a mente aberta dos analistas, foi 

solicitado, com um prazo de uma semana, que cada um, de forma individual 

estabelecesse dez eventos que possam vir a impactar a empresa nos próximos cinco 

anos, tentando focar em cinco eventos relacionados a ameaças e os outros cinco 

eventos focados em oportunidades.  
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4.4. DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS ATRAVÉS DA MATRIZ E DO GRÁFICO DE 

PROBABILIDADE X FAVORABILIDADE 

Seguindo as premissas destacadas na metodologia, iniciou-se a 

aplicação do método Delphi vinculado com o método de Blanning e Reining (1998). 

Individualmente, seguindo a proposta metodológica desta pesquisa, cada analista 

apresentou 5 eventos com características positivas e 5 eventos com características 

negativas, totalizando 100 eventos, somando a 14 eventos anteriormente destacados 

nas entrevistas, pelos especialistas externos. 

Os eventos foram separados, seguindo suas características em 18 

grupos quantificados conforme a Tabela 2 a seguir.   

 

Tabela 2 - Tabela de ideias. 

Grupo N° de Eventos 

Vendas 6 

Meio Ambiente  13 

Fornecedor 2 

Importação / Exportação 5 

Concorrência 7 

Novos Mercados 15 

Parcerias 9 

Incentivos Governamentais 4 

Novos Produtos 8 

Marketing 6 

Mão de Obra 8 

Problemas de Instalação / Manutenção 2 

Política Nacional 8 

Catástrofes  6 

Economia 5 

Logística 1 

Investimento Externo 2 

Gestão Empresarial 7 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Em primeira análise, os resultados de definição de eventos individuais 

foram extremamente efetivos, com assuntos diversificados e de relevância.   

Realizando a separação por grupos, ou nichos de atuação de cada 

evento, foi possível verificar suas similaridades. Portanto dos 114 eventos levantados, 

após a unificação, 78 eventos foram separados como os eventos a serem debatidos. 

Esta análise, filtragem e separação coube ao analista facilitador, antes da reunião de 

definição dos eventos. Além de separar os eventos, foi necessário padronizar a 

escrita, colocando textos únicos para os eventos semelhantes. 
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Com a lista de eventos finalizada e filtrada, iniciou-se a primeira reunião 

para debate, com o objetivo de selecionar os vinte eventos que formaram os cenários. 

Devido a alta quantidade de eventos e de analistas, para não demandar muito tempo, 

deixando a atividade cansativa, foi realizada uma dinâmica de seleção através de 

cores. Para os eventos que a equipe achasse que deveria, obrigatoriamente, estar 

dentro dos eventos selecionados, sua coloração seria verde. Já para os eventos que 

mereciam atenção e poderiam se tornar selecionáveis, sua coloração foi tomada pelo 

amarelo. Por fim, os eventos que foram tidos como irrelevantes para o momento, 

foram coloridos em vermelho.  

É importante destacar, que segundo Marcial e Grumbach (2005), é 

fundamental neste momento, durante a reunião de definição da construção de 

cenários, que as opiniões individuais não sejam divulgadas e muito menos debatidas, 

pois a opinião integrada é a essência do trabalho.   

Outro ponto destacado pelos autores é que caso não ocorram os eventos 

que são desfavoráveis à empresa, este fato pode ser considerado como um 

acontecimento favorável (MARCIAL; GRUMBACH, 2005). 

O processo de leitura e definição de cores seguiu uma ordem de 

agrupamento e por ordem alfabética do grupo pertencente, ou seja, iniciou com o 

grupo de eventos pertencentes a catástrofes e finalizou com os eventos pertencentes 

ao grupo de vendas. Esta tática foi adotada para que os analistas, ao classificarem, 

pudessem analisar eventos similares e ponderar um evento com o outro de mesmo 

nicho. 

Ao final da classificação, como resultado, foi identificado uma seleção de 

20 eventos como obrigatório, ou seja, da cor verde, 30 eventos amarelos que são 

selecionáveis e merecem atenção e por fim, 28 eventos vermelhos dispensáveis para 

o momento de análise.  

Como a quantidade de eventos verdes se igualou a quantidade 

necessária de 20 eventos selecionados, a definição dos eventos se finalizou sem a 

necessidade de análise de inclusão ou exclusão. 

A reunião finalizou e foi proposta uma nova data para um segundo 

encontro e iniciar o passo oito da Tabela 4 desta pesquisa, ou seja, a definição, 

juntamente com toda a equipe, da probabilidade e favorabilidade de cada evento. Para 

tanto, como preparação para este próximo encontro foi solicitado, que cada analista 

preenchesse individualmente o quadro de probabilidade e favorabilidade de cada 
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evento, seguindo sua percepção individual. 

Nesta primeira reunião de definição de eventos, mais uma vez, o 

ambiente de trabalho e o horário de trabalho foi o lado negativo, pois com o passar de 

uma hora e meia de encontro, alguns analistas já se colocavam aflitos com as 

atividades a serem executadas do dia a dia. Por este motivo, o final da seleção foi um 

pouco comprometido, pois foi necessário entrar em votação e não discussão sobre os 

temas. Felizmente, o processo não foi totalmente prejudicado, pois a grande maioria 

dos eventos já haviam sido qualificados. 

No segundo encontro, para atribuição da metodologia de Blanning e 

Reining (1998), todos analistas com seus estudos de probabilidade e favorabilidade 

preenchido, foi possível iniciar os debates. Neste momento, o facilitador iniciou 

explicando o objetivo e a necessidade de consenso entre a equipe, não sendo ideal 

tirar uma média para qualificação.   

Portanto, cada especialista ou analista argumentou sobre cada evento, 

discorrendo opiniões e fatos relevantes para poder qualificar cada evento sobre sua 

probabilidade de ocorrência e sua favorabilidade, caso ocorra. Neste propósito, as 

opiniões da equipe deveriam chegar a um consenso de valores. 

Nesta fase, poucas divergências ocorreram para cada evento, 

mostrando convergência de opinião entre a equipe. Desta forma, concluiu-se a Tabela 

3 de eventos qualificados, em que a nota correspondente a coluna Prob. significa a 

probabilidade de ocorrência daquele evento e a nota correspondente a coluna Favor. 

significa a favorabilidade para empresa caso aquele evento venha a ocorrer. 

 

Tabela 3 - Lista de eventos qualificados. 

nº Eventos Prob. Favor. Descrição dos Eventos 

1 
Comercialização 
direta de peças 
agrícolas 

9,0 9,0 

Venda direta para grupos de agricultores, 
mantendo o volume de venda, porém 
aumentando a margem e podendo dar 
melhor suporte ao usuário 

2 
Empresa inicia venda 
de benefícios e não 
mais produtos. 

5,0 7,0 

Empresa inicia a venda de benefícios, como 
exemplo, no bombeamento, ela instala e 
comercializa a água bombeada, na TRP, ela 
instala e comercializa os dados enviados 

3 

Crise Hídrica - 
Desaparecimento ou 
redução drástica no 
volume de água dos 
riachos 

7,0 2,0 

Períodos muito extensos de estiagem, 
gerando uma crise hídrica sem precedentes, 
dificultando muito a comercialização das 
turbinas   
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4 

Redução drástica de 
disponibilidade de 
matéria-prima como 
o aço e ferro  

6,0 1,0 

Flutuações na disponibilidade e preços das 
matérias-primas, como o ferro e aço, por 
escassez no mercado, consumo externo 
excessivo ou até mesmo uma nova 
Pandemia  

5 

Empresa inicia a 
importação matérias 
primas, placas 
solares e turbinas. 
Realizando o 
processo de 
“Drawback” que se 
utiliza da mão de 
obra estrangeira sem 
custo de importação. 

6,0 8,0 

Com início das importações a empresa 
reduz significativamente seu custo com 
matéria prima e entra no mercado solar e 
com turbinas tipo Francis e pode desta 
forma entrar no mercado com custos muito 
acessíveis, principalmente com a utilização 
do processo de "Drawback" 

6 

Busca de parcerias 
com representantes 
globais, em países 
como EUA, México e 
América Latina 

6,0 8,0 
Com representantes locais, a empresa 
consegue expandir seu mercado, 
principalmente para o produto MCH e TRP 

7 
Aumento da 
Demanda por 
Energias Renováveis  

8,0 10,0 

Com a crescente preocupação ambiental e 
incentivos governamentais para energias 
limpas, a demanda por produtos da 
empresa, como as MCH´s, TRP´s e 
sistemas de bombeamento, aumentam 
significativamente, impulsionando seu 
crescimento e lucratividade. 

8 

Ganho de força no 
mercado agro 
através da presença 
de IA em nossos 
produtos, 
melhorando recursos 
como a telemetria 

7,0 9,0 

Com a chegada da IA no meio rural, gera a 
oportunidade de a empresa em parceria com 
startups inovar o mercado agro através de 
nossos equipamentos 

9 

Forte aceitação das 
companhias de 
saneamento com a 
TRP (Turbina 
Redutora de Vazão) 
se tornando DMC 
(Distrito de Medição 
e Controle) 

9,0 10,0 
A partir do momento em que a TRP começa 
a medir vazão, a aceitação do produto é 
gigantesca 

10 
Parcerias com 
Universidades e 
Centros de Pesquisa 

8,0 9,0 

Ao firmar parcerias com instituições 
acadêmicas e centros de pesquisa, foi 
possível ter acesso a conhecimentos 
especializados e inovações. 

11 

Governo investe 
pesado no incentivo 
a energia renovável e 
produtos 
sustentáveis 

5,0 10,0 

Criação de um plano do governo, de 
incentivo a geração de energia com fontes 
renováveis, financiando os equipamentos 
com prazos longos e juros baixos. 

12 
Crescimento de 
primeiros contatos de 

8,0 9,0 
Com o crescimento do investimento em 
marketing digital através das redes sociais, 
ocorre o crescimento de contatos de 
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TRP através de 
mídias sociais 

companhias de saneamento, ou seja, 
aumenta o número de LEADs. 

13 

Redução da mão de 
obra qualificada, 
dificultando novas 
contratações 

8,0 3,0 

Com a redução de interesse de jovens em 
trabalhos metalúrgicos, a redução de 
disponibilidade de mão de obra qualificada 
dificulta novas contratações 

14 

Saída de 
informações 
confidenciais da 
empresa através de 
alguns funcionários 

5,0 1,0 
Alguns funcionários transmitem para fora da 
empresa informações sigilosas. 

15 

Aumento expressivo 
das manutenções ou 
não funcionamento 
da TRPs já 
comercializadas 

6,0 2,0 

Por algum problema mecânico ou elétrico 
apresentado na TRP, os equipamentos 
começam a ter problemas graves e 
necessitam de um recall  

16 
Governo aumenta 
taxação em todos 
nossos produtos 

7,0 2,0 

Necessitando de arrecadação, governo retira 
incentivos como a desoneração da folha de 
pagamento ou a redução da base de 
alíquotas do ICMS 

17 

Privatização da 
grande maioria das 
empresas de 
saneamento básico 

7,0 8,0 
Em uma alavancagem governamental, 
empresas de saneamento básico são 
privatizadas 

18 
Guerras mundiais 
geram crise nuclear 

5,0 2,0 

Com as guerras na Ucrania, Israel e a 
constante tensão da Coréia do norte, 
ameaças nucleares geram uma crise 
mundial sem precedentes que podem gerar 
um 3º Guerra Mundial 

19 
Dificuldade logística 
dos nossos 
equipamentos. 

7,0 4,0 

Encontrar transportadoras que aceitam 
nossos equipamentos (embalagem) e que os 
levem até o cliente final (entrega em lugares 
remotos) está ficando cada vez mais 
complexo. 

20 

Dificuldade produtiva 
em atender a 
demanda de 
produtos vendidos 

7,0 4,0 

Com o aumento das vendas de TRPs e/ou 
peças agrícolas a capacidade produtiva da 
empresa não comporta por espaço ou por 
produtividade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Antes do término da reunião foi definido pela equipe, através da tabela 

de eventos qualificados, os limites de pontuação de cada cenário conforme do Quadro 

13 de limites a seguir. 
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Quadro 13 - Quadro de limites probabilidade e favorabilidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Com os limites definidos, foi possível analisar, através do gráfico 3 de 

favorabilidade x probabilidade, os três cenários previamente definidos como otimista, 

pessimista e realista. 

Gráfico 3 - Gráfico de cenários - favorabilidade x probabilidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Através do gráfico 3, foi possível listar os três cenários destacados nos 

Quadros 14, 15 e 16 a seguir 

 

Mínimo Máximo Realista

6,0 10,0 8

Mínimo Máximo

5,0 10,0

Mínimo Máximo

0,0 4,9

Favorabilidade 

Pessimista

Probabilidade

Limites

Favorabilidade 

Otimista

Favorabilidade

6

 Otimista

Realista

Pessimista

Probabilidade

1

2

3

56

7

8

911

12

13

14

15

4

18

20

17

16

19

10

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
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Quadro 14 - Cenário Otimista – Energia Limpa. 

nº Eventos 

1 Comercialização direta de peças agricolas 

5 

Empresa inicia a importação matérias primas, placas solares e turbinas. Realizando 

o processo de “Drawback” que se utiliza da mão de obra estrangeira sem custo de 

importação. 

6 
Busca de parcerias com representantes globais, em paises como EUA, México e 

America Latina 

7 Aumento da Demanda por Energias Renováveis  

8 
Ganho de força no mercado agro através da presença de IA em nossos produtos, 

melhorando recursos como a telemetria 

9 
Forte aceitação das companhias de saneamento com a TRP (Turbina Redutora de 

Pressão) se tornando DMC (Distrito de Medição e Controle) 

10 Parcerias com Universidades e Centros de Pesquisa 

12 Crescimento de primeiros contatos de TRP através de mídias sociais 

17 Privatização da grande maioria da empresas de saneamento básico 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Quadro 15 - Cenário Pessimista – Crise Energética. 

nº Eventos 

3 
Crise Hidrica - Desaparecimento ou redução drástica no volume de água dos 

riachos 

4 Redução drástica de disponibilidade de matéria-prima como o aço e ferro  

13 Redução da mão de obra qualificada, dificultando novas contratações 

15 
Aumento expressivo das manutenções ou não funcionamento da TRPs já 

comercializadas 

16 Governo aumenta taxação em todos nossos produtos 

19 Dificuldade logística dos nossos equipamentos. 

20 Dificuldade produtiva em atender a demanda de produtos vendidos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Quadro 16 - Cenário Realista – Energia Estável. 

nº Eventos 

1 Comercialização direta de peças agricolas 

7 Aumento da Demanda por Energias Renováveis  
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9 
Forte aceitação das companhias de saneamento com a TRP (Turbina Redutora de 

Pressão) se tornando DMC (Distrito de Medição e Controle) 

10 Parcerias com Universidades e Centros de Pesquisa 

12 Crescimento de primeiros contatos de TRP através de mídias sociais 

13 Redução da mão de obra qualificada, dificultando novas contratações 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Para facilitar a criação de estratégias e ter maior absorção do grupo, 

cada cenário foi nomeado de acordo com o foco sustentável, do produto pioneiro da 

empresa estudada. Desta forma, um cenário, que foi nomeado de “Energia Limpa”, 

apresenta os eventos com boa probabilidade de ocorrência e boa favorabilidade para 

empresa, caso ocorram, ou seja, um cenário otimista. O segundo cenário apresenta 

os eventos com boa probabilidade de ocorrência, mas com baixa favorabilidade, ou 

seja, um cenário pessimista, denominado de “Crise Energética”. Já o último cenário 

analisado é um cenário realista, que considera apenas os eventos com alta taxa de 

probabilidade de ocorrência, independentemente de sua favorabilidade, denominado 

de “Energia Estável”.   

Com os três cenários definidos e nomeados, foi realizado, pela equipe, 

o processo de análise da interdependência dos eventos, através da Matriz de 

Impactos Cruzados. 

 

4.5. ANÁLISE DA MATRIZ E DO GRÁFICO DE IMPACTOS CRUZADOS 

(MOTRICIDADE X DEPENDÊNCIA) 

O Método dos Impactos Cruzados abrange diversas técnicas para 

avaliar como a ocorrência de um evento pode vir a influenciar a ocorrência dos demais. 

Essa abordagem considera a interdependência entre questões, proporcionando uma 

visão sistêmica. O grau de motricidade pode ser usado como critério final. Caso 

persistam dúvidas sobre a hierarquização dos eventos nesta fase ou se for necessário 

aprimorar ainda mais esse processo, o grau de motricidade pode ser empregado como 

derradeiro "critério de desempate". Isso implica que, em princípio, eventos mais 

motrizes devem receber prioridade em relação aos demais (MARCIAL; GRUMBACH, 

2005). 

Trata-se, portanto, de uma maneira de estabelecer a interdependência 
existente entre todos os aspectos de um problema, verificando-se como a 
ocorrência ou não de determinado evento pode aumentar ou diminuir a 
probabilidade de ocorrência de outro. (MARCIAL; GRUMBACH, p. 65) 
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Nesta fase, após a equipe, individualmente, preencher a 

interdependência dos eventos, foi realizada a reunião de análise de impactos 

cruzados. Nesta reunião foi discutido o quanto cada evento impacta no outro, 

qualificado com 10 um impacto profundo e 0 para nenhum impacto. 

Após extensa reunião, algumas divergências ocorreram, porém foram 

rapidamente resolvidas e, após o debate, se convergiu para uma definição conforme 

apresentado na Figura 1, a seguir: 

 

Figura 1 - Matriz de Impactos Cruzados (Motricidade x Dependência). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Através da Figura 1 foi possível determinar o Gráfico 4, de Motricidade x 

Dependência, que apresentou os eventos motrizes (enquadrados no quadrante 1, 

superior esquerdo) e os eventos dependentes (enquadrados no quadrante 4, inferior 

direito).  

Evento
Prob.

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dep.

1 Comercialização direta de peças agricolas 9 9 0 9 8 5 0 8 6 0 3 5 9 2 0 8 0 5 9 10 5,1

2 Empresa inicia venda de benefícios e não mais produtos. 5 5 7 7 7 7 3 7 9 3 7 8 8 4 6 8 9 3 7 7 6,4

3
Crise Hidrica - Desaparecimento ou redução drástica no volume de 

água dos riachos
7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

4
Redução drástica de disponibilidade de matéria-prima como o aço e 

ferro 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0,7

5

Empresa inicia a importação matérias primas, placas solares e 

turbinas. Realizando o processo de “Drawback” que se utiliza da mão 

de obra estrangeira sem custo de importação.

6,5 0 5 9 10 5 9 8 6 4 6 6 9 2 6 8 6 10 2 9 6,3

6
Busca de parcerias com representantes globais, em países como 

EUA, México e América Latina
6 5 0 5 3 6 9 7 10 0 4 6 7 0 3 4 3 10 8 8 5,2

7 Aumento da Demanda por Energias Renováveis 8 0 0 8 2 0 8 0 4 0 10 0 0 0 0 7 7 7 2 0 2,9

8
Ganho de força no mercado agro através da presença de IA em 

nossos produtos, melhorando recursos como a telemetria
7 8 4 0 4 8 0 2 3 4 6 4 2 2 0 4 0 2 7 9 3,6

9
Forte aceitação das companhias de saneamento com a TRP se 

tornando DMC
9 0 7 0 0 0 8 0 0 6 8 3 0 0 8 1 9 0 0 7 3,0

10 Parcerias com Universidades e Centros de Pesquisa 8,5 2 0 8 8 5 0 9 7 6 9 3 10 0 7 4 5 0 5 8 5,1

11
Governo investe pesado no incentivo a energia renovável e produtos 

sustentáveis
5 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 1,5

12 Crescimento de primeiros contatos de TRP através de mídias sociais 8 2 9 0 0 6 9 10 0 10 7 8 0 4 4 3 9 0 2 3 4,5

13 Redução da mão de obra qualificada, dificultando novas contratações 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 4 1,1

14
Saída de informações confidenciais da empresa através de alguns 

funcionários
5 0 0 0 2 2 6 9 0 9 5 5 2 8 4 0 0 0 0 0 2,7

15
Aumento expressivo das manutenções ou não funcionamento da 

TRPs já comercializadas
6 0 0 0 0 8 6 0 0 10 0 0 0 8 3 0 5 0 0 8 2,5

16 Governo aumenta taxação em todos nossos produtos 7 0 0 5 7 0 0 2 0 9 0 2 0 0 0 0 9 8 0 0 2,2

17 Privatização da grande maioria das empresas de saneamento básico 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0,4

18 Guerras mundiais geram crise nuclear 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

19 Dificuldade logística dos nossos equipamentos. 7 8 0 0 0 0 8 0 7 2 0 4 6 7 0 0 0 5 10 5 3,3

20 Dificuldade produtiva em atender a demanda de produtos vendidos 7 9 0 0 10 5 8 9 9 10 5 9 9 10 0 0 0 7 10 2 5,9

Motricidade (Média) 2,1 1,8 2,6 3,3 3,3 3,7 4,1 2,8 4,9 1,8 4,7 2,7 4,1 1,0 2,0 2,9 4,1 4,5 2,3 4,1

Matriz de Impactos Cruzados

(Motricidade x Dependência)
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Gráfico 4 - Gráfico Motricidade x Dependência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2024). 

 

Através do Gráfico 4 de Motricidade x Dependência, é possível identificar 

os eventos motrizes do sistema, ou seja, aqueles pertencentes ao quadrante superior 

esquerdo, que merecem maior atenção. São eles:  

• Evento 4 – Redução drástica da disponibilidade de matéria-prima, como o aço 

e o ferro; 

• Evento 7 – Aumento da demanda por energias renováveis; 

• Evento 9 – Forte aceitação das companhias de saneamento, com a TRP se 

tornando DMC; 

• Evento 11 – Governo investe pesado em energias renováveis e produtos 

sustentáveis 

• Evento 13 – Redução da mão-de-obra qualificada, dificultando novas 

contratações; 

• Evento 17 – Privatização da grande maioria de empresas de saneamento 

básico; e 

  Motricidade

Dependência

1
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3

4 5

6

7

8

9
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0,0
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4,0

5,0
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• Evento 18 – Guerras mundiais geram crise nuclear. 

Com os cenários definidos, o foco da equipe passa a ser a elaboração 

das estratégias e possíveis ações a serem realizadas para enfrentar os eventos, caso 

ocorram. 

Além das listas, gráficos e quadros anteriormente apresentados, foi 

disponibilizado aos analistas, roteiros, como uma história ou um enredo, dos cenários 

levantados, a fim facilitar a compreensão e auxiliar na estruturação de estratégias e 

planejamento. 

Para o cenário “Energia Limpa”, que possui um viés otimista, o enredo 

foi o seguinte: 

“Uma empresa visionária, que fabrica microcentrais hidrelétricas e 

equipamentos para bombeamento de água, além de fornecer peças agrícolas de 

reposição para seus clientes. Sua jornada rumo ao sucesso sustentável começou com 

a inovação na comercialização direta de seus produtos, oferecendo suporte 

personalizado e mantendo uma relação próxima com grupos de agricultores e 

empresas.  

Ao longo do tempo, a empresa expandiu seus horizontes através de 

parcerias estratégicas com representantes globais em países-chave, como EUA, 

México e América Latina. Isso não só aumentou sua presença internacional, mas 

também impulsionou a demanda por suas soluções inovadoras no mercado de 

energias renováveis e saneamento. 

Com a crescente preocupação ambiental e os incentivos 

governamentais para energias limpas, a empresa viu sua demanda disparar. Seus 

produtos, como microcentrais hidrelétricas, equipamentos de bombeamento e peças 

agrícolas de reposição, tornaram-se fundamentais para clientes preocupados com 

eficiência e sustentabilidade. 

Além disso, a empresa deu um salto tecnológico ao integrar inteligência 

artificial em seus equipamentos, melhorando a eficiência operacional e a gestão de 

recursos hídricos para seus clientes agrícolas e de saneamento. Essa inovação 

impulsionou ainda mais sua posição de liderança no mercado, permitindo que a 

empresa oferecesse soluções cada vez mais avançadas e eficientes. 

Através de parcerias estratégicas com universidades e centros de 

pesquisa, a empresa também obteve acesso a conhecimentos especializados e 

inovações, fortalecendo sua capacidade de oferecer produtos de ponta. 
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Com investimentos inteligentes em marketing digital e presença nas 

redes sociais, expandiu sua base de clientes, alcançando novos públicos e 

aumentando o número de “leads” qualificados. A privatização do setor de saneamento 

básico também trouxe oportunidades adicionais de negócios, consolidando ainda mais 

a posição da empresa em energias renováveis, saneamento e agricultura sustentável. 

Assim, a empresa continua sua jornada de sucesso, impulsionada por 

sua visão estratégica, inovação tecnológica e compromisso com a sustentabilidade, 

deixando um legado de impacto positivo no mundo”. 

Já para o cenário “Crise Energética”, que possui um viés pessimista, o 

enredo foi o seguinte: 

“Em um mundo atormentado por desafios ambientais e econômicos, a 

empresa metalúrgica enfrenta uma série de obstáculos que ameaçam a sua 

sobrevivência e o seu papel na indústria de energias renováveis. A empresa, 

especializada na fabricação de micro turbinas hidráulicas para geração de energia e 

bombeamento de água, está lutando para se adaptar a um cenário cada vez mais 

adverso. 

A crise hídrica é o primeiro golpe. Os riachos que abastecem as turbinas 

estão secando rapidamente devido à escassez de chuvas e ao desvio excessivo de 

água para outras finalidades. Isso resulta em uma redução drástica de consumo, 

comprometendo a capacidade da empresa de atender à demanda dos clientes e de 

manter seus equipamentos funcionando. 

Além da crise hídrica, a empresa enfrenta uma redução drástica na 

disponibilidade de matéria-prima, como o aço e o ferro. A escassez desses materiais, 

combinada com a concorrência acirrada por eles, torna difícil e oneroso adquirir o 

necessário para a produção dos equipamentos. Isso resulta em atrasos na fabricação, 

aumento de custos de produção e compromete a competitividade no mercado. 

A redução da mão de obra qualificada é outro desafio significativo. Com 

a crise hídrica e a escassez de matéria-prima, a empresa enfrenta dificuldades para 

manter seus funcionários qualificados, levando a uma diminuição da eficiência e da 

qualidade dos seus equipamentos. Isso afeta diretamente a confiabilidade dos 

equipamentos e aumenta as taxas de manutenção, prejudicando a reputação da 

empresa e sua capacidade de atrair novos clientes. 

O aumento das taxações pelo governo também impacta severamente a 

empresa. Com custos de produção elevados devido à escassez de matéria-prima e 
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mão de obra qualificada, a empresa se vê obrigada a repassar parte desses custos 

para os produtos finais, tornando-os menos acessíveis para os consumidores e 

reduzindo a demanda por seus produtos. 

A dificuldade logística agrava ainda mais a situação. Empresas de 

logísticas se negam a transportar equipamentos de grandes dimensões e peso, 

encarecendo o transporte e dificultando a venda.” 

Por fim, segue o enredo “Energia Estável” através de sua visão realista: 

“Em um cenário realista, a empresa especializada na fabricação de 

pequenas turbinas hidráulicas para geração de energia e bombeamento de água 

enfrenta desafios e oportunidades em meio a um ambiente de mudanças e demandas 

crescentes por energias renováveis. 

A demanda por energias renováveis está em ascensão, impulsionada 

pela crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por alternativas 

sustentáveis. Nesse contexto, a metalúrgica se destaca como uma fornecedora 

confiável e inovadora nesse mercado em expansão. 

Paralelamente, as turbinas hidráulicas da empresa ganham forte 

aceitação entre as companhias de saneamento, sendo reconhecidas como 

dispositivos de melhoria contínua. Isso impulsiona ainda mais as vendas e as 

parcerias com essas empresas, fortalecendo a posição da metalúrgica no setor. 

No entanto, a empresa enfrenta um desafio crítico: a redução da mão de 

obra qualificada. A demanda crescente por suas turbinas e a expansão para novos 

mercados exigem profissionais capacitados, mas a escassez de talentos no setor 

metalúrgico dificulta as novas contratações e pode afetar a qualidade dos produtos e 

serviços. 

Para lidar com esse desafio, a empresa busca estratégias como 

estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa, visando atrair 

talentos jovens e qualificados e impulsionar a inovação. Além disso, investe em 

estratégias digitais para expandir sua presença online e atrair novos clientes 

interessados em tecnologias de energia renovável.” 

 

4.6. IDENTIFICAR AS MELHORES ESTRATÉGIAS E POSSÍVEIS AÇÕES PARA 

OS CENÁRIOS EXPOSTOS 

Com os cenários definidos, o foco da equipe passa a ser a elaboração 

das estratégias e possíveis ações a serem realizadas para enfrentar os eventos, caso 
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ocorram. 

Segundo Porter (1999), é importante destacar que a empresa pode 

encontrar maneiras de se reconectar com a estratégia, por meio de várias 

abordagens. Um ponto de partida é a análise minuciosa das atividades em curso. Em 

muitas empresas, a estratégia singular essencial se revela ao responder perguntas 

como: 

Quais são os nossos produtos ou serviços mais diferenciados? 

Quais são os nossos produtos mais rentáveis? 

Quais são os nossos clientes mais satisfeitos? 

Quais são os clientes, canais ou ocasiões de compra mais rentáveis? 

Quais são as atividades da nossa cadeia de valores mais diferenciadas e 
mais eficazes? (PORTER, 1999, p. 75). 

Gestão estratégica, conforme Marcial e Grumbach (2005), é o 

gerenciamento do relacionamento de uma empresa com seu ambiente. Isso inclui 

planejamento estratégico, potencialidades (identificação de pontos fortes que podem 

se tornar fracos e vice-versa), administração da implementação de estratégias (gestão 

de resistências) e administração de questões estratégicas (respostas em tempo real 

a eventos futuros). 

Além do destacado, é fundamental manter o foco tanto sobre possíveis 

ameaças de entrada, como a própria mudança da ameaça de entrada, à medida que 

se alteram estas condições (PORTER, 1999). Como exemplo, o vencimento de 

patentes reduz as barreiras de entrada, motivo de grande atenção da empresa em 

estudo. 

Porter (1999) destaca seis principais formas de manter uma barreira 

sólida contra a entrada de ameaças: 

1. Economias de escala. Essas economias bloqueiam a entrada, 
forçando os aspirantes a ingressar em grande escala ou aceitar uma 
desvantagem de custo. 

2. Diferenciação do produto. A identificação com a marca cria barreiras 
que forçam os entrantes a vultosos investimentos para superar a 
lealdade dos clientes. A propaganda, os serviços aos clientes, o 
pioneirismo no setor e as peculiaridades do produto estão entre os 
principais fatores que fomentam a identificação com a marca. 

3. Exigências de capital. A necessidade de investir vultosos recursos 
financeiros como requisito para a competição também representa 
uma barreira de entrada, sobretudo se o capital se destina a 
despesas irrecuperáveis em propagandas de lançamento ou em 
P&D. 

4. Desvantagens de custo, independentes do tamanho. As empresas 
estabelecidas talvez desfrutem de vantagens de custo não 
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disponíveis para os rivais em potencial, independentemente do porte 
e das possíveis economias de escala. Curva da experiência 

5. Acesso a canais de distribuição. É claro que o recém-chegado 
precisa assegurar a distribuição de seus produtos ou serviços. Por 
exemplo, um novo produto alimentício deve remover outros das 
prateleiras dos supermercados através de descontos de preços, 
promoções etc. 

6. Políticas governamentais. O governo é capaz de limitar e até mesmo 
bloquear a entrada em certos setores, através de controles como 
exigências de licença prévia e limitações ao acesso às matérias-
primas (PORTER, 1999, p. 30 e 31). 

Entretanto, estas seis formas podem servir não somente para proteção, 

elas podem servir como premissa de estudo para superar a barreira de entrada em 

um mercado em que a empresa tenha desejo de penetrar. Neste estudo de caso, 

adotar estratégias através destas formas pode ser de grande relevância para adentrar 

um produto, ainda pouco conhecido, em um mercado de extrema concorrência e com 

empresas sólidas como concorrentes.  

Com muita similaridade a empresa do estudo de caso, Silva et al. (2021), 

em sua pesquisa de campo sobre o planejamento estratégico nas empresas de 

semijoias de Limeira/SP, identificaram diversas estratégias empregadas pelas 

empresas, além de desafios, especificações e obstáculos. Entre as dificuldades e 

especificações, destacam-se a gestão centralizada, a ausência de atividades de 

planejamento formal, o uso de estratégias intuitivas, sistemas de informação simples, 

horizonte de planejamento de curto prazo, alto grau de autonomia nas decisões e a 

propriedade do capital misturando pessoa física e jurídica. Quanto aos obstáculos, 

foram identificados a necessidade de resultados imediatos, decisões baseadas na 

intuição e experiência dos sócios, baixa expectativa de ganho de produtividade com a 

implementação do planejamento estratégico a médio prazo, dificuldades na 

elaboração de metas e objetivos e na análise do mercado e dos aspectos internos. 

Ainda segundo os autores, as especificidades comportamentais foram 

as de maior relevância, apontando como fundamental a necessidade de engajamento 

do empresário para superar esses desafios. Para o sucesso, em alguns casos, é 

necessária a mudança da cultura organizacional do empresário e a valorização da 

visão de médio e longo prazos, garantindo implantação e resultados do Planejamento 

Estratégico (SILVA et. al, 2021). 

É fundamental ter em mente que a formulação estratégica para uma 

grande empresa difere consideravelmente daquela destinada a uma microempresa. A 

complexidade aumenta ainda mais ao analisar o cenário das pequenas empresas de 
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base tecnológica. O elemento central nesse processo é a inclinação técnica do 

empreendedor, determinando a concepção do negócio e conduzindo à formulação de 

estratégias de maneira intuitiva e assistemática. As habilidades técnicas do 

empreendedor parecem prevalecer sobre as técnicas administrativas convencionais, 

como análise ambiental, benchmarking e identificação de oportunidades, refletindo 

uma abordagem predominantemente orientada pela tecnologia (BERTÉ; 

RODRIGUES; ALMEIDA, 2008 p.116 e 117). 

É importante destacar que para todas estratégias ou plano de ação é 

necessário anteriormente um cronograma detalhado para a implementação das 

estratégias, com metas claras e prazos definidos, além é claro, de estabelecer um 

sistema de monitoramento contínuo para avaliar o progresso e ajustar as estratégias 

conforme necessário, garantindo que os objetivos sejam alcançados de forma 

eficiente e eficaz. 

 

4.6.1. Estratégias cenário otimista: energia limpa 

Para o cenário otimista, com 9 eventos presentes, sendo 4 pertencentes 

também ao cenário realista, é fundamental atenção na formulação das estratégias.  

Para todas as análises do cenário otimista será considerado a visão de 

cenários transformadores de Kahane (2013), ou seja, não esperará a ocorrência do 

evento e sim buscará forçar seu acontecimento.  

O evento 1, nomeado como comercialização direta de peças agrícolas é 

um evento de alta dependência e não motriz, porém é um evento pertencente ao 

cenário realista, o que o coloca como destaque devido a sua alta probabilidade de 

ocorrência. Objetivando atingir sucesso com estas vendas diretas ao consumidor final, 

segue as estratégias definidas para melhor aproveitar a oportunidade. 

➢ Estabelecer um departamento focado na comercialização e desenvolvimento 

de peças agrícolas, formando desta forma uma equipe dedicada em 

implementos agrícolas, com conhecimento em técnicas de cultivo e lavoura. 

Contratando profissionais com formação e conhecimento específico na área ou 

investir em programas de treinamento interno para manter a equipe atualizada 

com as últimas técnicas e inovações agrícolas. 

➢ Investir e aprimorar uma plataforma de e-commerce para a venda de peças 

agrícolas, garantindo fácil acesso e uma experiência de compra satisfatória 

para os clientes. 
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➢ Desenvolver campanhas de marketing específicas para o setor agrícola, 

destacando as vantagens e benefícios das peças oferecidas, utilizando redes 

sociais, blogs especializados e outros canais digitais para promover e aumentar 

a visibilidade. 

➢ Participar de feiras e eventos agrícolas para promover os produtos, fortalecer 

a marca e estabelecer contatos importantes no setor. 

➢ Criar programas de fidelização para recompensar clientes recorrentes e 

promover a lealdade à marca. 

O foco principal inicial para melhor aproveitamento desta oportunidade 

será em investir em uma plataforma de e-commerce focando na facilidade de venda 

ao cliente final. 

O evento número 5, nomeado como “Empresa inicia a importação 

matérias primas, placas solares e turbinas. Realizando o processo de “Drawback” que 

se utiliza da mão de obra estrangeira sem custo de importação” é um evento 

dependente, com média probabilidade de ocorrência. A seguir segue as estratégias 

levantadas. 

➢ Estabelecer parcerias sólidas com fornecedores que garantam a qualidade das 

matérias-primas necessárias, exigindo certificações de qualidade e 

conformidade dos fornecedores para assegurar a qualidade dos materiais. 

➢ Negociar rigorosamente os preços e os prazos de entrega com os fornecedores 

para garantir condições competitivas no mercado, firmando contratos flexíveis 

que permitem cancelamentos e flexibilização de demanda e preço. 

➢ Implementar um sistema de gestão de estoques que otimize o uso das 

matérias-primas importadas, minimizando desperdícios e custos de 

armazenamento. 

➢ Realizar análises detalhadas de mercado para identificar as melhores 

oportunidades de importação e exportação de matérias-primas, além de 

analisar precisamente a previsão de demanda para planejar importações de 

acordo com as necessidades de produção e as tendências de mercado. 

➢ Realizar viagens para conhecer os fornecedores, fechando parcerias. 

Assim como o evento 5, o evento 6, que busca parcerias com 

representantes globais, em países como EUA, México e América Latina é um evento 

dependente, com média probabilidade de ocorrência. A seguir segue as estratégias 

levantadas. 
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➢ Identificação e avaliação de parceiros potenciais através de feiras e eventos 

internacionais, utilizando ferramentas de análise de mercado para selecionar 

os eventos mais promissores. Além de utilizar plataformas digitais de 

networking e bases de dados comerciais para identificar parceiros adicionais. 

➢ Capacitação e cultura dos funcionários através da implantação de programas 

de treinamento contínuo em línguas estrangeiras (inglês e espanhol) e cultural 

dos países-alvo, além de promover intercâmbios culturais e visitas a esses 

países para uma imersão mais profunda na cultura local. 

➢ Formar uma equipe dedicada ao comércio exterior, com especialistas em 

legislação internacional, logística, e marketing internacional, provendo 

treinamento contínuo para atualização sobre as melhores práticas e tendências 

globais. 

➢ Criação de um plano de negócios com análise de mercado de cada país alvo, 

levando em conta as particularidades culturais, econômicas e legais de cada 

mercado, garantindo uma abordagem personalizada. 

➢ Estabelecer parcerias sólidas com empresas de logística que tenham expertise 

em transporte internacional, garantindo eficiência e redução de custos. 

➢ Contratar representantes locais bem estabelecidos e respeitados nos 

mercados-alvo para facilitar a entrada e expansão além de estabelecer 

parcerias com empresas de exportação/importação para lidar com os trâmites 

aduaneiros e regulamentares, garantindo a conformidade e rapidez nos 

processos. 

➢ Estabelecer uma política de disponibilidade que leve em conta os diferentes 

fusos horários, garantindo que a comunicação seja ágil e eficaz. 

➢ Utilizar marketing digital, incluindo mídias sociais para promover a empresa nos 

mercados-alvo, além de possíveis parcerias com influenciadores locais para 

aumentar a visibilidade e a credibilidade da marca nos mercados estrangeiros. 

Após a análise das estratégias conclui-se que o evento número 6, apesar 

de um evento positivo para empresa, é um evento complexo que requer muitas 

mudanças e adequações para empresa, portanto é um evento que todas as ações 

devem ser estudas e analisadas profundamente. 

Já o evento 7 que destaca o aumento da demanda por energias 

renováveis, além de ser um evento motriz, é um evento com alta probabilidade de 

ocorrência, pertencente também ao cenário realista. Segue estratégias para melhor 
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aproveitamento deste evento. 

➢ Investir em campanhas de marketing abrangentes para aumentar a 

conscientização sobre os benefícios das energias renováveis. Utilizar mídias 

digitais, incluindo redes sociais, blogs, e campanhas de e-mail marketing. 

➢ Criar conteúdo educativo, como webinars, workshops e e-books, para educar 

o público sobre as vantagens das energias renováveis e como elas contribuem 

para um futuro sustentável. 

➢ Expandir a capacidade de produção para atender à demanda crescente, 

investindo em novas instalações, melhoria de equipamentos e manutenções 

preventivas além de fortalecer parcerias para terceirização de etapas do 

processo produtivo para reduzir custos de investimento em maquinário e folha 

de pagamento. 

➢ Desenvolver novos produtos e soluções inovadoras para o mercado de 

energias renováveis através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D)., utilizando inclusive o feedback dos clientes para direcionar o 

desenvolvimento de produtos que atendam melhor às suas necessidades. 

➢ Buscar parcerias com órgãos competentes, instituições financeiras e outras 

empresas do setor para obter financiamentos, benefícios fiscais e outras 

vantagens na comercialização dos produtos, explorando programas de 

incentivos governamentais e financiamentos disponíveis para projetos de 

energias renováveis. 

➢ Realizar demonstrações práticas e workshops em eventos, como feiras, para 

mostrar as vantagens e o funcionamento dos produtos. 

➢ Adotar práticas sustentáveis na cadeia de produção e logística, reforçando o 

compromisso da empresa com o meio ambiente. 

Devido a tamanha importância desta oportunidade, é fundamental a 

empresa estar preparada produtivamente para um possível crescimento de demanda. 

É claro que é fundamental que a empresa se consolide como uma empresa de 

natureza sustentável para melhor aproveitar esta oportunidade.  

O evento número 8, nomeado como ganho de força no mercado agro 

através da presença de IA em nossos produtos, melhorando recursos como a 

telemetria, é um evento dependente, com média probabilidade de ocorrência, assim 

como os eventos 5 e 6. Portanto é um evento que merece atenção para buscar 

oportunidades através das estratégias descritas abaixo. 
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➢ Estabelecer uma equipe dedicada de Ciência de Dados para desenvolver e 

implementar algoritmos de IA nos produtos agrícolas, capacitando os 

funcionários em novas para melhorar a produção e o atendimento ao cliente. 

Isso inclui desde os operadores de campo até os departamentos 

administrativos. 

➢ Alocar recursos significativos para pesquisa e desenvolvimento, visando criar 

soluções inovadoras de IA específicas para o setor agrícola. 

➢ Estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa para colaborar 

no desenvolvimento de tecnologias de IA aplicadas à agricultura. 

➢ Desenvolver uma estratégia de marketing focada nos benefícios da IA para o 

setor agrícola, destacando como ela pode melhorar a eficiência, a 

produtividade e a sustentabilidade das operações agrícolas, apresentando 

casos de sucesso e estudos de caso que mostrem como a IA está 

transformando positivamente a agricultura e gerando resultados tangíveis para 

os agricultores. 

➢ Buscar parcerias com outras empresas ou startups voltadas para a tecnologia 

para focar no desenvolvimento da IA nos nossos equipamentos e em novas 

soluções. 

Apesar de ser um evento dependente, é um evento dedicado 

exclusivamente em aprimoramento tecnológico, o que deve ser um evento a ser 

alcançado. 

Assim como o evento 7, o evento 9 que coloca a forte aceitação das 

companhias de saneamento com a TRP (Turbina Redutora de Pressão) se tornando 

DMC (Distrito de Medição e Controle) é um evento motriz e pertencente também ao 

cenário realista. 

A mudança de patamar do produto que passa a medir vazão de água 

pode ter uma forte aceitação devido a sua forte inovação tecnológica, para tanto segue 

estratégias para aproveitar esta oportunidade que pode ser um marco na empresa. 

➢ Estabelecer um departamento exclusivo para a TRP, com equipes dedicadas à 

fabricação, assistência técnica e pós-venda. 

➢ Estabelecer parcerias sólidas com fornecedores e prestadores de serviços para 

garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela TRP. 

➢ Implementar um sistema de monitoramento contínuo para garantir a qualidade 

e conformidade dos produtos e serviços ao longo do tempo. 
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➢ Desenvolver uma estratégia de marketing focada nos benefícios da nova DMC 

e na sua aceitação pelas companhias de saneamento, destacando sua 

capacidade de ler vazão, apresentando casos de sucesso e depoimentos de 

clientes satisfeitos. 

Este é o evento, após análise do departamento estratégico, que a 

empresa mais deve focar em alcançar devido sua tamanha relevância. 

Apesar do evento 10, que estabelece parcerias com universidades e 

centros de pesquisa não ser um evento motriz, este evento estar incluso no cenário 

realista, o que o coloca como um evento com estratégias importantes. 

➢  Desenvolver conjuntamente novas tecnologias e soluções inovadoras 

alinhadas com os objetivos da empresa. Isso inclui compartilhamento de 

recursos, expertise e infraestrutura.  

➢ Priorizar parcerias com universidades e centros de pesquisa que possuam 

laboratórios e infraestrutura adequada para a realização de experimentos e 

desenvolvimento de protótipos. 

➢ Entrar em projetos de pesquisa aplicada em parceria com universidades, 

visando a utilização dos laboratórios e o desenvolvimento de soluções práticas 

para os desafios da empresa, ao mesmo tempo em que capacita a equipe por 

meio da participação em atividades de pesquisa. 

➢ Desenvolver programas de estágios e treinamentos específicos para a 

formação de mão de obra qualificada em áreas técnicas relevantes para a 

empresa, como técnicas de laboratório, análise de dados, e outras habilidades 

práticas necessárias para o setor de atuação. 

➢ Participar de workshops, cursos e treinamentos especializados oferecidos por 

universidade. 

Aparentemente simples, uma parceria com uma universidade ou centro 

tecnológico não é uma tarefa fácil, pois para que ocorra uma parceria saudável, a 

junção deve ser benéfica para ambos os lados.  

Assim, como o evento 10, o evento 12, crescimento de primeiros 

contatos de TRP (Turbina Redutora de Pressão) através de mídias sociais, é um 

evento dependente, porém pertencente ao cenário realista com altíssima 

probabilidade de ocorrência, desta forma, segue as estratégias para melhor aproveitar 

este evento. 

➢ Estabelecer uma equipe de marketing digital composta por profissionais 
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especializados em criação de conteúdo, análise de dados e gestão de 

campanhas. 

➢ Criar conteúdo educativo e interativo, informativos e envolventes sobre a TRP, 

destacando seus benefícios ambientais, econômicos e sociais, e compartilhá-

los nas plataformas de mídia social, visando atrair o público-alvo. 

➢ Utilizar ferramentas avançadas de análise de dados para monitorar o 

desempenho das campanhas nas mídias sociais, identificar padrões de 

comportamento do público e oportunidades de melhoria. 

➢ Direcionar investimentos em anúncios pagos de forma estratégica, 

segmentando o público-alvo com precisão e utilizando formatos de anúncios 

atrativos e persuasivos para aumentar o alcance e a visibilidade das 

campanhas. 

➢ Estabelecer um relacionamento próximo com os seguidores nas mídias sociais, 

respondendo prontamente às dúvidas, comentários e feedbacks, e 

promovendo discussões construtivas sobre o equipamento, aumentando a 

equipe se necessário. 

➢ Engajar ativamente em grupos e comunidades online relacionados ao setor de 

saneamento, compartilhando conhecimentos, experiências e casos de sucesso 

da TRP. 

➢ Estabelecer parcerias estratégicas com influenciadores digitais, organizações 

ambientais e outras empresas do setor para ampliar o alcance e a credibilidade 

das campanhas de TRP nas mídias sociais. 

Apesar das mídias sociais provavelmente proporcionarem um 

crescimento exponencial de contatos, é preciso analisar com mais exatidão este 

evento, pois ele pode se transformar em um evento negativo se o número de contatos 

crescerem de forma astronômica e a equipe dedicada não conseguir atender 100% 

dos contatos, gerando insatisfação e descredibilidade da marca, mesmo porque este 

tipo de marketing digital, principalmente em produtos tecnológicos inovadores, atraem 

uma quantidade expressiva de pessoas curiosas que demandam tempo da equipe. 

Além do mais, especialistas, terceirizados da empresa, em marketing afirmam que 

este produto não é um produto de mídia social.  

Por fim, o evento 17 que estabelece a privatização da grande maioria 

das empresas de saneamento básico é um evento muito importante, não só por ser 

um evento motriz, mas também por ser dedicado a grupo de clientes importantes para 
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empresa. Desta forma segue as estratégias criadas.  

➢ Manter uma equipe administrativa em plantão para atender leads e resolver 

questões logísticas rapidamente, garantindo um atendimento ágil e eficiente 

que contribua para a satisfação e fidelização dos clientes. 

➢ Criar um departamento específico para gerenciar as vendas e as relações com 

as empresas privatizadas, com uma equipe especializada em negociações 

comerciais. 

➢ Desenvolver novos produtos e soluções focados nas necessidades específicas 

das empresas privatizadas de saneamento básico, oferecendo soluções 

customizadas e diferenciadas que agreguem valor. 

➢ Implementar estratégias comerciais de vendas mais agressivas, aproveitando 

a menor burocracia na compra de equipamentos pelas empresas privatizadas 

e evitando a concorrência direta, através de abordagens personalizadas e 

negociações assertivas. 

➢ Priorizar o investimento em relacionamento com os clientes e em serviços de 

pós-venda. 

A privatização de empresas de saneamento, apesar de estar como um 

evento otimista, ainda é uma incógnita, pois ao mesmo tempo que pode facilitar a 

tratativa, desburocratizando o sistema, este evento pode trazer um desinteresse da 

empresa privada em melhorias públicas.  

 

4.6.2. Estratégias cenário pessimista – crise energética 

O cenário pessimista, com 7 eventos é o cenário em que o foco principal 

é buscar se planejar para evitar as ameaças e caso elas sejam inevitáveis, se planejar 

para minimizar seus efeitos. 

Desta forma um planejamento bem estruturado pode ser questão de 

sobrevivência para a empresa. 

O evento 3, nomeado como Crise Hídrica - Desaparecimento ou redução 

drástica no volume de água dos riachos, é um evento que apesar de não ser um 

evento motriz é um evento incontrolável, de baixíssima dependência, merecendo 

atenção, principalmente pela baixa favorabilidade que este evento trará para empresa.  

Definido pela equipe de planejamento, segue a seguir, possíveis 

tomadas de ação para minimizar o dano de um evento de impacto catastrófico. 

➢ Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas: Criar bombas de alta eficiência 
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que requerem menos água ou investir em bombas acionadas por motores 

elétricos e a combustão. Outro ponto destacado é focar em desenvolvimento 

de novas tecnologias que independem de água para acionamento, como 

painéis solares e energia eólica. Por fim, uma possibilidade seria implementar 

sistemas de reaproveitamento de água, sendo esta, uma alternativa de 

desenvolvimento mais complexa. 

➢ Adaptação de Produtos Existentes: Oferecer kits de adaptação para motores 

elétricos ou a combustão nos equipamentos instalados. Usar materiais mais 

leves, como plásticos, para construir componentes de bombas. 

Desta forma, fica constatada que o evento 3 é de grande complexidade 

para desenvolvimento de soluções para solucioná-lo. Se baseando no conceito de 

cenários transformadores de Kahane (2013), fica estabelecido o departamento de 

pesquisa e desenvolvimento desenvolver kits de adaptação para os equipamentos 

vendidos para não somente solucionar um possível problema do equipamento em 

funcionamento, como também se tornar um novo produto a ser comercializado. 

Já o evento 4, denominado como redução drástica de disponibilidade de 

matéria-prima como o aço e ferro, já é um evento motriz, que merece destaque no 

planejamento. Desta forma, segue as possíveis tomadas de ação para minimizar os 

efeitos deste evento, objetivando assegurar a continuidade da produção frente à 

escassez de materiais. 

➢ Uso de Materiais Alternativos: Substituir componentes de aço e ferro por 

polímeros, resinas e materiais recicláveis, implementando o uso de Impressão 

3D para a fabricação de peças. Outra possibilidade é desenvolver ligas 

metálicas alternativas ou até mesmo, utilizando do conhecimento em fundição 

de ferro, treinar a equipe e investir em fundição de aço. 

➢ Parcerias Estratégicas: Estabelecer contratos de longo prazo com 

fornecedores para garantir preços e estoque. Criar um consórcio de compras 

com outras empresas do setor. 

Apesar do evento 4 ser um evento motriz, de baixíssima dependência e 

incontrolável pela empresa, é um evento com tomadas de ações mais plausíveis que 

o evento 3. Desta forma, fica estabelecido junto a equipe de planejamento soluções 

como a criação de um contrato de fornecimento a longo prazo para ser utilizado junto 

aos fornecedores, caso com o passar do tempo, este evento esteja mais próximo de 

ocorrer. Outra ação é o departamento de compras realizar cotações para enxergar o 
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investimento necessário para introdução de fundição de aço no processo. 

O evento 13, nomeado como redução da mão de obra qualificada, 

dificultando novas contratações foi o evento mais discutido tanto internamente com a 

equipe de planejamento, quanto com os entrevistados. É um evento motriz com alta 

probabilidade de ocorrência e também incontrolável pela empresa.  

Como já descrito anteriormente, a falta de interesse de novas gerações 

em se dedicar ao setor produtivo já é notória nos dias de hoje e possui megatendência 

de crescimento, caracterizado por Lindkvist (2010). 

Desta forma, segue as possíveis tomadas de ação para enfrentamento 

deste evento que preocupa não somente a empresa estuda, mas todas empresas e 

órgãos que necessitam deste tipo de mão de obra. 

➢ Automação: Automatizar processos de usinagem e montagem de 

equipamentos, com aquisição de robôs e com foco em contratação de 

programadores. 

➢ Capacitação e Formação: Criar programas internos de treinamento e 

capacitação, estabelecendo parcerias com escolas técnicas e universidades 

para formar estagiários e novos profissionais. 

➢ Retenção: Desenvolver programas de incentivo para retenção de talentos. 

➢ Terceirização: Terceirizar serviços que não sejam essenciais dentro da 

empresa. 

O evento 15, nomeado como aumento expressivo das manutenções ou 

não funcionamento das TRPs já comercializadas é um evento não motriz e de baixa 

dependência, porém é um evento que caso ocorra é catastrófico para empresa e por 

ser um evento controlável é fundamental a criação de um planejamento com tomadas 

de decisões assertivas. 

Desta forma, as tomadas de ações objetivam melhorar a qualidade dos 

produtos e reduzir a necessidade de manutenções frequentes, para tanto segue as 

estratégias criadas. 

➢ Avaliação e melhoria contínua: realizar avaliações e rastreamento dos 

problemas nas TRPs. Implementando um recall para aplicar melhorias e 

correções nos equipamentos instalados. 

➢ Departamento exclusivo de TRP: Criar um departamento especializado para a 

gestão e manutenção das TRPs. 

➢ Laboratórios de teste: Melhorar o laboratório para simular situações reais de 
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campo para identificar e corrigir problemas antecipadamente. 

➢ Serviço de atendimento ao cliente e monitoramento: Melhorar o suporte técnico 

e o atendimento ao cliente para lidar rapidamente com problemas reportados, 

juntamente com a implantação de um sistema de monitoramento remoto para 

detectar falhas antes que se tornem críticas. 

Definido, como implantação imediata, um critério de controle de 

qualidade extremamente rígido, realizado em várias etapas, além disso, será iniciado 

uma avaliação financeira para melhoria do laboratório para execução futura. 

Já o evento 16 nomeado como governo aumenta taxação em todos 

nossos produtos é um evento que caso venha ocorrer é extremamente impactante 

para o mercado como um todo, pois possivelmente a taxação afetaria não somente a 

empresa estudada, mas sim todo mercado que se utiliza desta solução.  

O evento em questão é um evento que não é motriz e com probabilidade 

média de ocorrência, apesar de merecer atenção e planejamento, não é um evento 

que a empresa deve tomar ações antecipadamente, apesar que recentemente foi 

definido pelo governo uma reoneração da folha de pagamento de forma gradativa, 

exterminando o incentivo de desoneração.  

 Com o objetivo de reduzir o impacto financeiro deste aumento da 

taxação, segue algumas propostas de ações.      

➢ Planejamento Tributário: Explorar brechas fiscais para adequar os produtos a 

classes com menos impostos. 

➢ Eficiência Operacional: Contratar estagiários para funções de menor 

qualificação para reduzir custos com impostos, como o imposto de reoneração 

da folha de pagamento. Outra forma seria melhorar processos internos para 

aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais, compensando o 

crescimento de impostos. 

➢ Diversificação: Expandir para mercados internacionais com regimes fiscais 

mais favoráveis. 

Buscar soluções lícitas para redução de impostos já é uma prática 

corriqueira nas empresas, desta forma, o planejamento ideal para execução, caso 

ocorra o evento e se concretize como problemático, será expandir para novos 

mercados. 

Dificuldade logística dos equipamentos da empresa, como expresso no 

evento 19 já é um evento que ocorre esporadicamente. Apesar de não ser motriz, é 
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um evento impactante para empresa, desta forma segue as estratégias que 

objetivarão assegurar a eficiência na logística de distribuição dos produtos.  

➢ Investimento em logística própria: Desenvolver uma frota própria de caminhões 

para entrega. 

➢ Desenvolvimento de produtos: Criar ou aperfeiçoar a linha de produtos mais 

leve e compacta para facilitar o transporte. 

➢ Parcerias com transportadoras: Estabelecer acordos com transportadoras para 

garantir a continuidade dos serviços de logística, utilizando tecnologias de 

rastreamento para otimizar rotas de entrega. 

➢ Armazéns regionais: Criar centros de distribuição regionais para reduzir o 

tempo e custo de transporte. 

A logística é uma questão delicada para todos fabricantes, 

principalmente, para produtos grandes, pesados e que o destino é o meio rural, 

portanto é um evento a ser observado com a possibilidade de desenvolver uma frota 

própria de transporte. 

Por fim, o evento 20, nomeado como dificuldade produtiva em atender a 

demanda de produtos vendidos é um evento ruim, porém consequente de algo 

positivo que é o aumento de demanda. 

Por ser evento dependente e controlável pela empresa, suas tomadas 

de ação podem ser executadas caso o indicio de ocorrência seja mais concreto, 

porém, ter estratégias como a seguir é fundamental para êxito futuro. 

➢ Automatização e terceirização: Automatizar o máximo de processos possíveis, 

especialmente em áreas como usinagem e montagem de equipamentos, para 

aumentar a eficiência produtiva além de terceirizar trabalhos produtivos não 

essenciais. 

➢ Investimento em novas tecnologias: Investir em novas tecnologias para 

melhorar a capacidade de produção. Isso inclui o uso de impressão 3D e robôs

. Investir em pesquisa e desenvolvimento para criar equipamentos menores e 

mais eficientes que possam ser produzidos em maior escala. 

➢ Capacitação e Contratação: Contratar estagiários e capacitá-los internamente, 

proporcionando treinamento específico para as necessidades da empresa. 

Também é importante qualificar os profissionais já contratados, oferecendo 

cursos de especialização e parcerias com escolas para formação 

profissionalizante, garantindo uma mão de obra mais qualificada e disponível. 
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➢ Parcerias e Logística: Estabelecer parcerias, para diminuir os custos, com 

fornecedores, mantendo estoque de matérias-primas necessárias para a 

produção.  

➢ Redução de Custos e Melhoria de Processos: Identificar e eliminar gargalos no 

processo produtivo, reorganizando a produção em pontos estratégicos para 

aumentar a eficiência e reduzir custos.  

Dentre todas as estratégias destacadas, automatizar o parque fabril é 

uma estratégia que a empresa adotará como uma possível tomada de ação. 

. 

4.6.3. Estratégias Cenário Realista – Energia Estável 

Por fim, o cenário realista é o cenário que merece total atenção da 

empresa por se tratar do cenário com altíssima probabilidade de ocorrência. 

O cenário contém 6 eventos, sendo 5 deles pertencentes ao cenário 

otimista e apenas 1 pertencente ao cenário pessimista, por um lado, isto pode indicar 

que as perspectivas são positivas, por outro, pode indicar uma visão muito otimista da 

equipe de planejamento. 

Como as estratégias para estes eventos já estão descritas nos cenários 

otimista e pessimista, cabe neste subcapítulo descrever observações gerais sobre 

este cenário. 

O cenário realista combina desafios significativos com oportunidades 

promissoras. O aumento da demanda por energias renováveis e a forte aceitação das 

companhias de saneamento pela TRP (Turbina Redutora de Pressão) representam 

grandes oportunidades de crescimento e inovação tecnológica. As parcerias com 

universidades e centros de pesquisa podem alavancar o desenvolvimento de novas 

tecnologias e a formação de mão de obra qualificada, essenciais para sustentar a 

competitividade a longo prazo. 

Por outro lado, a dificuldade em contratar mão de obra qualificada é uma 

ameaça que pode comprometer a capacidade de produção e a eficiência operacional. 

Para mitigar esse risco, a empresa deve investir em automação dos processos 

produtivos, bem como em programas de capacitação e retenção de talentos. 

Além disso, o crescimento dos primeiros contatos de TRP através de 

mídias sociais abre novas possibilidades para expandir a visibilidade e o alcance de 

mercado.  

Desta forma, o cenário exige uma abordagem equilibrada onde a 
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inovação e a eficiência operacional caminhem lado a lado. A empresa precisa se 

posicionar estrategicamente para capitalizar as oportunidades de crescimento 

sustentável, ao mesmo tempo em que se prepara para enfrentar e superar as 

ameaças inevitáveis. Para isso, seguir o planejamento estratégico de forma flexível e 

alinhado às movimentações do mercado e às capacidades internas da empresa é 

fundamental para o sucesso do enfrentamento deste cenário. 

De acordo com Silva et. al (2022), em muitos casos os empreendedores 

possuem muita dificuldade de executar um planejamento estratégico, muito devido à 

falta de engajamento de seus colaboradores para desenvolver alternativas que 

resultem em resultados satisfatórios. Desta forma é necessário antes da implantação 

trabalhos de conscientização continua.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação teve como objetivo analisar a aplicação do 

planejamento estratégico através da prospecção de cenários na indústria metalúrgica 

de Franca, com foco na eficácia dessa abordagem para o desenvolvimento regional. 

A metodologia empregada, que incluiu entrevistas, análise de conteúdo e técnicas de 

prospecção de cenários, como o método Delphi e matriz de impactos cruzados, foi 

essencial para identificar as principais tendências e desafios que este setor poderá 

enfrentar nos próximos anos. 

Ao longo da pesquisa, exemplificada pelo estudo de caso, verificou-se 

que empresas que adotam uma abordagem prospectiva no planejamento estratégico 

possuem maior capacidade de adaptação às mudanças de mercado, conseguindo 

antecipar-se a desafios e aproveitar oportunidades. Em contraste, empresas que não 

utilizam tais métodos tendem a ser mais reativas e menos preparadas para enfrentar 

incertezas. Essa constatação reforça a importância de um planejamento estratégico 

bem estruturado e baseado na prospecção de cenários futuros. Essa relevância se 

torna ainda mais evidente nas indústrias metalúrgicas, especialmente considerando o 

contexto nacional de desindustrialização e a posição regional fora dos principais eixos 

de desenvolvimento, fazendo necessário para este setor um planejamento estratégico 

eficaz. 

O estudo iniciou-se com uma revisão teórica detalhada sobre a 

prospecção de cenários, destacando sua origem, evolução e aplicação no 

planejamento estratégico. A análise do desenvolvimento social e econômico local foi 

fundamental para contextualizar a importância da indústria metalúrgica na região de 

Franca.  

Com as referências teóricas estruturadas, a pesquisa avançou para uma 

análise metodológica, centrada na aplicação do estudo de caso. Foram utilizados o 

método de prospecção de cenários futuros proposto por Blanning e Reinig (1998), 

além de técnicas para condução de entrevistas e execução do estudo de caso. 

 O estudo de caso, realizado em uma metalúrgica na região de 

Franca/SP, foi essencial para a assimilação e implementação dos conceitos, já que 

envolveu a aplicação completa do processo de construção de cenários futuros, 

incluindo uma estratégia inicial de Brainstorm para equipes que nunca trabalharam 

com a ferramenta. 



113 

Para facilitar a disseminação do método proposto, o Quadro 4 oferece 

um passo a passo detalhado de sua aplicação, permitindo sua replicação em outros 

contextos.   

A ferramenta de prospecção de cenários mostrou-se não apenas útil 

para o planejamento estratégico das empresas, mas também importante para o 

desenvolvimento regional. Ao permitir que as empresas antecipem e se preparem 

para futuros desafios e oportunidades, essa abordagem contribui para uma economia 

regional mais robusta e resiliente. A elaboração de estratégias baseadas em cenários 

prospectivos ajuda a criar um ambiente de negócios mais estável e previsível, atraindo 

investimentos e fomentando a criação de empregos. Além disso, ao identificar e 

explorar novas oportunidades, as empresas podem diversificar suas atividades 

econômicas, promovendo um crescimento sustentável e equilibrado na região. 

As conclusões deste estudo têm importantes implicações práticas para 

gestores e empresários da indústria metalúrgica de Franca. Implementar técnicas de 

prospecção de cenários no planejamento estratégico pode aumentar 

significativamente a resiliência e a competitividade das empresas. O estudo desta 

pesquisa também pode servir de base para políticas públicas que visem fortalecer o 

setor industrial na região, promovendo um ambiente mais favorável para o 

crescimento econômico e a inovação.  

Para futuras pesquisas, recomenda-se a ampliação do escopo para 

incluir outras indústrias e regiões, permitindo uma comparação mais ampla e uma 

validação dos resultados obtidos. Além disso, a integração de novas tecnologias de 

análise de dados e inteligência artificial pode proporcionar situações ainda mais 

precisas e úteis para o planejamento estratégico. É muito importante gerar novas 

pesquisa em pequenas empresas em nosso país, pois segundo Silva et al. (2022), a 

maioria das pesquisas sobre planejamento estratégico está concentrada em grandes 

organizações e em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido, 

Áustria, Alemanha, Holanda, Finlândia e Austrália. As Micro e Pequenas Empresas 

recebem pouca atenção, especialmente em estudos realizados em países em 

desenvolvimento. 

Outra proposta relevante é que instituições como a ACIF, CIESP, 

sindicatos patronais, entre outras, com auxilio governamental, incluam em seu 

portfólio cursos preparatórios sobre a ferramenta de prospecção de cenários, voltados 

para o planejamento estratégico de micro e pequenas empresas. 
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Fica claro que esta pesquisa não só contribui para a academia, mas 

também oferece uma ferramenta valiosa para a prática empresarial e o 

desenvolvimento regional, facilitando a tomada de decisões em um ambiente cada 

vez mais complexo e dinâmico. A prospecção de cenários futuros revela-se, assim, 

uma abordagem essencial para o fortalecimento e a sustentabilidade econômica da 

região de Franca, podendo ser utilizada em todos os setores, desde a indústria até 

setores públicos de um município. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 1 (Diretor Empresa 

Metalúrgica Francana) 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Prévia: 

Data: 04/03/2024, horário: 14:00 e local de escolha do entrevistado: Sede da 

Empresa. 

Comunicar o contexto geral da pesquisa, ou seja, apresentar que é uma pesquisa 

voltada para análise futura da indústria metalúrgica francana. 

Solicitar autorização para gravação. 

Introdução: 

Cumprimentar o entrevistado e explicar o propósito da entrevista, bem como o uso 

das perguntas semiestruturadas. 

Explicar o interesse em obter a perspectiva e os insights do entrevistado sobre a 

indústria local e planejamento estratégico das empresas. 

Informar novamente que a entrevista será gravada, mas que será garantido o 

anonimato. 

Explanar sobre os principais conceitos da ferramenta de prospecção de cenários e 

sobre a indústria estudada. 

 

Pergunta 1: Condição e Estrutura da Indústria Francana: 

"Vamos começar discutindo sobre as indústrias em Franca. Como o senhor 

descreveria a atual condição e estrutura da indústria em nossa cidade?" 

"Especificamente em relação à empresa metalúrgica, como o senhor avalia as 

indústrias francanas deste setor?" 

Pergunta 2: Planejamento Estratégico nas Empresas Locais: 

"Do seu ponto de vista, as empresas em nossa cidade têm um planejamento 

estratégico adequado para enfrentar os desafios futuros?” 

"Quais são, na sua opinião, os principais elementos de um planejamento estratégico 

eficaz para as empresas locais?” 

"Olhando para o cenário macro, como o senhor compara o planejamento estratégico 

das empresas em Franca com o das empresas a nível nacional?" 

"Quais são os fatores que, na sua opinião, podem influenciar as diferenças ou 

similaridades entre o planejamento estratégico local e nacional?" 
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Pergunta 3: Prospecção de Cenários Futuros: 

"Vamos falar sobre a prospecção de cenários futuros. Como o senhor acredita que 

essa abordagem pode contribuir para o aprimoramento do planejamento estratégico 

nas empresas locais?" 

"O senhor conhece exemplos específicos de como a prospecção de cenários futuros 

já foi aplicada com sucesso nas empresas locais? Poderia descrever?" 

 

Pergunta 4: Relação com o Desenvolvimento Regional: 

"Analisando agora o desenvolvimento regional, como a ferramenta de prospecção de 

cenários futuros pode auxiliar no desenvolvimento de nossa região?" 

"O senhor acredita que se a maioria das empresas em Franca utilizassem uma 

ferramenta como está para elaborar um planejamento estratégico, o setor industrial 

francano teria mais êxito? Auxiliaria no desenvolvimento econômico e social de 

Franca?" 

 

Pergunta 5: Cenários Prospectivos para Indústria Metalúrgica: 

"Agora, considerando o estudo de caso específico, suponha que estamos auxiliando 

a indústria metalúrgica francana estudada a construir cenários prospectivos futuros. 

Quais eventos ou tendências futuras o senhor acha que essa empresa deveria levar 

em conta ao planejar seu futuro?" 

"O senhor poderia ilustrar com exemplos concretos de eventos futuros que poderiam 

afetar a indústria metalúrgica local?" 

 

Pergunta 6: Reflexões Finais: 

"Antes de concluirmos, há algum tópico importante que não abordamos nas perguntas 

anteriores e que o senhor gostaria de compartilhar?" 

 

Encerramento: 

Expressar gratidão pela participação e tempo do entrevistado. 

Explicar qualquer próximo passo, como a análise das respostas e a possibilidade de 

entrar em contato para esclarecimentos adicionais, se necessário. 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 2 (Representante do CIESP-

Franca) 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Prévia: 

Data: 22/04/2024, horário: 14:30 e local de escolha do entrevistado: Reunião Online. 

Comunicar o contexto geral da pesquisa, ou seja, apresentar que é uma pesquisa 

voltada para análise futura da indústria metalúrgica francana. 

Solicitar autorização para gravação. 

Introdução: 

Cumprimentar o entrevistado e explicar o propósito da entrevista, bem como o uso 

das perguntas semiestruturadas. 

Explicar o interesse em obter a perspectiva e os insights do entrevistado sobre a 

indústria local e o planejamento estratégico das empresas. 

Informar novamente que a entrevista será gravada, mas que será garantido o 

anonimato. 

Explanar sobre os principais conceitos da ferramenta de prospecção de cenários e 

sobre a indústria estudada. 

 

Pergunta 1: Condição e Estrutura da Indústria Francana e Metalúrgica: 

"Vamos começar discutindo a indústria em Franca. Como o senhor descreveria a atual 

condição e estrutura da indústria em nossa cidade?" 

"Especificamente em relação à indústria metalúrgica, como o senhor avalia a posição 

da CIESP neste mercado?" 

Pergunta 2: Planejamento Estratégico das Indústrias Locais: 

"Do seu ponto de vista, as empresas em nossa cidade têm um planejamento 

estratégico adequado para enfrentar os desafios futuros? O senhor pode compartilhar 

exemplos de como algumas empresas locais têm se preparado?" 

"Quais são, na sua opinião, os principais elementos de um planejamento estratégico 

eficaz para as empresas locais?" 

"Olhando para o cenário macro, como o senhor compara o planejamento estratégico 

das indústrias em Franca com o das indústrias a nível nacional?" 

"Quais são os fatores que, na sua opinião, podem influenciar as diferenças ou 

similaridades entre o planejamento estratégico local e nacional?" 
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Pergunta 3: Prospecção de Cenários Futuros: 

"Vamos falar sobre a prospecção de cenários futuros. Como o senhor acredita que 

essa abordagem pode contribuir para o aprimoramento do planejamento estratégico 

nas empresas locais?" 

"O senhor conhece exemplos específicos de como a prospecção de cenários futuros 

já foi aplicada com sucesso nas empresas locais? Poderia descrever?" 

 

Pergunta 4: Relação com o Desenvolvimento Regional: 

"Analisando agora o desenvolvimento regional, como a ferramenta de prospecção de 

cenários futuros pode auxiliar no desenvolvimento de nossa região?" 

"O senhor acredita que se a maioria das empresas em Franca utilizassem uma 

ferramenta como está para elaborar um planejamento estratégico, o setor industrial 

francano teria mais êxito? Auxiliaria no desenvolvimento econômico e social de 

Franca?" 

 

Pergunta 5: Cenários Prospectivos para Indústria Metalúrgica: 

"Agora, considerando o estudo de caso específico, suponha que estamos auxiliando 

a indústria metalúrgica francana estudada a construir cenários prospectivos futuros. 

Quais eventos ou tendências futuras o senhor acha que essa empresa deveria levar 

em conta ao planejar seu futuro?" 

"O senhor poderia ilustrar com exemplos concretos de eventos futuros que poderiam 

afetar a indústria metalúrgica local?" 

"A CIESP já pensou em utilizar esta ferramenta para auxiliar o planejamento 

estratégico das empresas associadas?" 

 

Pergunta 6: Reflexões Finais: 

"Antes de concluirmos, há algum tópico importante que não abordamos nas perguntas 

anteriores e que o senhor gostaria de compartilhar?" 

 

Encerramento: 

Expressar gratidão pela participação e tempo do entrevistado. 

Explicar o próximo passo, como a análise das respostas e a possibilidade de entrar 

em contato para esclarecimentos adicionais, se necessário. 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista 3 (Representante do Sindicato 

Metalúrgico de Franca) 

Prévia: 

Data: 25/03/2024, horário: 09:00 e local de escolha do entrevistado: Sede Sindicato. 

Comunicar o contexto geral da pesquisa, ou seja, apresentar que é uma pesquisa 

voltada para análise futura da indústria metalúrgica francana. 

Solicitar autorização para gravação. 

Introdução: 

Cumprimentar o entrevistado e explicar o propósito da entrevista, bem como o uso 

das perguntas semiestruturadas. 

Explicar o interesse em obter a perspectiva e os insights do entrevistado sobre a 

indústria metalúrgica local, planejamento estratégico das empresas e sobre a mão de 

obra especializada para o setor. 

Informar novamente que a entrevista será gravada, mas que será garantido o 

anonimato. 

Explanar sobre os principais conceitos da ferramenta de prospecção de cenários e 

sobre a indústria estudada. 

  

Pergunta 1: Condição e Estrutura da Indústria Francana e Metalúrgica: 

"Vamos começar discutindo a indústria Metalúrgica em Franca. Como o senhor 

descreveria a atual condição e estrutura da indústria metalúrgica em nossa cidade?" 

"Como o senhor avalia a posição do sindicato em relação as indústrias metalúrgicas 

e quais são as principais características deste relacionamento?" 

Pergunta 2: Planejamento Estratégico das Indústrias Locais: 

"Do seu ponto de vista, as empresas em nossa cidade têm um planejamento 

estratégico adequado para enfrentar os desafios futuros? O sindicato poderia auxiliar 

de alguma forma?" 

"Quais são, na sua opinião, os principais elementos de um planejamento estratégico 

eficaz para as empresas locais?" 

"Olhando para o cenário macro, como o senhor compara o planejamento estratégico 

das indústrias metalúrgicas em Franca com o das indústrias metalúrgicas a nível 

nacional?" 
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"Quais são os fatores que, na sua opinião, podem influenciar as diferenças ou 

similaridades entre o planejamento estratégico local e nacional?" 

 

Pergunta 3: Prospecção de Cenários Futuros: 

"Vamos falar sobre a prospecção de cenários futuros. Como o senhor acredita que 

essa abordagem pode contribuir para o aprimoramento do planejamento estratégico 

nas empresas locais?" 

"O senhor conhece exemplos específicos de como a prospecção de cenários futuros 

já foi aplicada com sucesso nas empresas locais? Poderia descrever?" 

“O senhor acredita que existe estímulos para formação de mão de obra especializada 

para este setor em nossa região?” 

Pergunta 4: Relação com o Desenvolvimento Regional: 

"Analisando agora o desenvolvimento regional, como a ferramenta de prospecção de 

cenários futuros pode auxiliar no desenvolvimento de nossa região?" 

"O senhor acredita que se a maioria das empresas em Franca utilizassem uma 

ferramenta como está para elaborar um planejamento estratégico, o setor industrial 

francano teria mais êxito? Auxiliaria no desenvolvimento econômico e social de 

Franca?" 

Pergunta 5: Cenários Prospectivos para Indústria Metalúrgica: 

"Agora, considerando o estudo de caso específico, suponha que estamos auxiliando 

a indústria metalúrgica francana estudada a construir cenários prospectivos futuros. 

Quais eventos ou tendências futuras o senhor acha que essa empresa deveria levar 

em conta ao planejar seu futuro?" 

"O senhor poderia ilustrar com exemplos concretos de eventos futuros que poderiam 

afetar a indústria metalúrgica local?" 

Pergunta 6: Reflexões Finais: 

"Antes de concluirmos, há algum tópico importante que não abordamos nas perguntas 

anteriores e que o senhor gostaria de compartilhar?" 

 

Encerramento: 

Expressar gratidão pela participação e tempo do entrevistado. 

Explicar qualquer próximo passo, como a análise das respostas e a possibilidade de 

entrar em contato para esclarecimentos adicionais, se necessário. 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista 4 (Contador) 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Prévia: 

Data: 06/03/2024, horário: 19:00 e local de escolha do entrevistado: Residência. 

Comunicar o contexto geral da pesquisa, ou seja, apresentar que é uma pesquisa 

voltada para análise futura da indústria metalúrgica francana. 

Solicitar autorização para gravação. 

Introdução: 

Cumprimentar o entrevistado e explicar o propósito da entrevista, bem como o uso 

das perguntas semiestruturadas. 

Explicar o interesse em obter a perspectiva e os insights do entrevistado sobre a 

indústria local, planejamento estratégico das empresas e sobre a formação técnica 

em Franca. 

Informar novamente que a entrevista será gravada, mas que será garantido o 

anonimato. 

Explanar sobre os principais conceitos da ferramenta de prospecção de cenários e 

sobre a indústria estudada. 

  

Pergunta 1: Condição e Estrutura da Indústria Francana e Metalúrgica: 

"Vamos começar discutindo a indústria em Franca. Como o senhor descreveria a atual 

condição e estrutura da indústria em nossa cidade?" 

"Especificamente em relação à indústria metalúrgica, com sua experiência com 

coordenação educacional na formação de mão de obra, como o senhor avalia as 

entidades de ensino com relação a formação técnica?" 

Pergunta 2: Planejamento Estratégico das Indústrias Locais: 

"Do seu ponto de vista, as empresas em nossa cidade têm um planejamento 

estratégico adequado para enfrentar os desafios futuros?" 

"Quais são, na sua opinião, os principais elementos de um planejamento estratégico 

eficaz para as empresas locais? Como a tecnologia da informação pode auxiliar 

nisso?" 

"Olhando para o cenário macro, como o senhor compara o planejamento estratégico 

das empresas em Franca com o das empresas a nível nacional?" 
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"Quais são os fatores que, na sua opinião, podem influenciar as diferenças ou 

similaridades entre o planejamento estratégico local e nacional?" 

Pergunta 3: Prospecção de Cenários Futuros: 

"Vamos falar sobre a prospecção de cenários futuros. Como o senhor acredita que 

essa abordagem pode contribuir para o aprimoramento do planejamento estratégico 

nas empresas locais?" 

"O senhor conhece exemplos específicos de como a prospecção de cenários futuros 

já foi aplicada com sucesso nas empresas locais? Poderia descrever?" 

“O senhor acredita que existe estímulos para formação de mão de obra especializada 

para este setor em nossa região?” 

Pergunta 4: Relação com o Desenvolvimento Regional: 

"Analisando agora o desenvolvimento regional, como a ferramenta de prospecção de 

cenários futuros pode auxiliar no desenvolvimento de nossa região?" 

"O senhor acredita que se a maioria das empresas em Franca utilizassem uma 

ferramenta como está para elaborar um planejamento estratégico, o setor industrial 

francano teria mais êxito? Auxiliaria no desenvolvimento econômico e social de 

Franca?" 

Pergunta 5: Cenários Prospectivos para Indústria Metalúrgica: 

"Agora, considerando o estudo de caso específico, suponha que estamos auxiliando 

a indústria metalúrgica francana estudada a construir cenários prospectivos futuros. 

Quais eventos ou tendências futuras o senhor acha que essa empresa deveria levar 

em conta ao planejar seu futuro?" 

"O senhor poderia ilustrar com exemplos concretos de eventos futuros que poderiam 

afetar a indústria metalúrgica local?" 

Pergunta 6: Reflexões Finais: 

"Antes de concluirmos, há algum tópico importante que não abordamos nas perguntas 

anteriores e que o senhor gostaria de compartilhar?" 

 

Encerramento: 

Expressar gratidão pela participação e tempo do entrevistado. 

Explicar qualquer próximo passo, como a análise das respostas e a possibilidade de 

entrar em contato para esclarecimentos adicionais, se necessário. 
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APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista 5 (Empreendedor com 

conhecimento em Tecnologia da Informação) 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Prévia: 

Data: 14/03/2024, horário: 14:30 e local de escolha do entrevistado: Reunião Online. 

Comunicar o contexto geral da pesquisa, ou seja, apresentar que é uma pesquisa 

voltada para análise futura da indústria metalúrgica francana. 

Solicitar autorização para gravação. 

Introdução: 

Cumprimentar o entrevistado e explicar o propósito da entrevista, bem como o uso 

das perguntas semiestruturadas. 

Explicar o interesse em obter a perspectiva e os insights do entrevistado sobre a 

indústria local, planejamento estratégico das empresas e sobre as tecnologias de 

informação existentes. 

Informar novamente que a entrevista será gravada, mas que será garantido o 

anonimato. 

Explanar sobre os principais conceitos da ferramenta de prospecção de cenários e 

sobre a indústria estudada. 

Pergunta 1: Condição e Estrutura da Indústria Francana: 

"Vamos começar discutindo sobre as indústrias em Franca. Como o senhor 

descreveria a atual condição e estrutura da indústria em nossa cidade?" 

"Especificamente em relação ao uso da tecnologia da informação, como o senhor a 

avalia o uso desta tecnologia dentro das empresas francanas?" 

Pergunta 2: Planejamento Estratégico nas Empresas Locais: 

"Do seu ponto de vista, as empresas em nossa cidade têm um planejamento 

estratégico adequado para enfrentar os desafios futuros? Sua empresa tem se 

preparado?" 

"Quais são, na sua opinião, os principais elementos de um planejamento estratégico 

eficaz para as empresas locais? Como a tecnologia da informação pode auxiliar 

nisso?" 

"Olhando para o cenário macro, como o senhor compara o planejamento estratégico 

das empresas em Franca com o das empresas a nível nacional?" 
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"Quais são os fatores que, na sua opinião, podem influenciar as diferenças ou 

similaridades entre o planejamento estratégico local e nacional?" 

 

Pergunta 3: Prospecção de Cenários Futuros: 

"Vamos falar sobre a prospecção de cenários futuros. Como o senhor acredita que 

essa abordagem pode contribuir para o aprimoramento do planejamento estratégico 

nas empresas locais?" 

"O senhor conhece exemplos específicos de como a prospecção de cenários futuros 

já foi aplicada com sucesso nas empresas locais? Poderia descrever?" 

 

Pergunta 4: Relação com o Desenvolvimento Regional: 

"Analisando agora o desenvolvimento regional, como a ferramenta de prospecção de 

cenários futuros pode auxiliar no desenvolvimento de nossa região?" 

"O senhor acredita que se a maioria das empresas em Franca utilizassem uma 

ferramenta como está para elaborar um planejamento estratégico, o setor industrial 

francano teria mais êxito? Auxiliaria no desenvolvimento econômico e social de 

Franca?" 

 

Pergunta 5: Cenários Prospectivos para Indústria Metalúrgica: 

"Agora, considerando o estudo de caso específico, suponha que estamos auxiliando 

a indústria metalúrgica francana estudada a construir cenários prospectivos futuros. 

Quais eventos ou tendências futuras o senhor acha que essa empresa deveria levar 

em conta ao planejar seu futuro?" 

"O senhor poderia ilustrar com exemplos concretos de eventos futuros que poderiam 

afetar a indústria metalúrgica local?" 

 

Pergunta 6: Reflexões Finais: 

"Antes de concluirmos, há algum tópico importante que não abordamos nas perguntas 

anteriores e que o senhor gostaria de compartilhar?" 

 

Encerramento: 

Expressar gratidão pela participação e tempo do entrevistado. 

Explicar qualquer próximo passo, como a análise das respostas e a possibilidade de 

entrar em contato para esclarecimentos adicionais, se necessário. 
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APÊNDICE F – Roteiro de Entrevista 6 (Representantes da ACIF) 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Prévia: 

Data: 05/03/2024, horário: 15:30 e local de escolha dos entrevistados: ACIF. 

Comunicar o contexto geral da pesquisa, ou seja, apresentar que é uma pesquisa 

voltada para análise futura da indústria metalúrgica francana. 

Solicitar autorização para gravação. 

Introdução: 

Cumprimentar o entrevistado e explicar o propósito da entrevista, bem como o uso 

das perguntas semiestruturadas. 

Explicar o interesse em obter a perspectiva e os insights do entrevistado sobre a 

indústria local e o planejamento estratégico das empresas. 

Informar novamente que a entrevista será gravada, mas que será garantido o 

anonimato. 

Explanar sobre os principais conceitos da ferramenta de prospecção de cenários e 

sobre a indústria estudada. 

 

Pergunta 1: Condição e Estrutura da Indústria Francana e Metalúrgica: 

"Vamos começar discutindo a indústria em Franca. Como o senhor descreveria a atual 

condição e estrutura da indústria em nossa cidade?" 

"Especificamente em relação à indústria metalúrgica, como o senhor avalia a posição 

da ACIF neste mercado?" 

 

Pergunta 2: Planejamento Estratégico das Indústrias Locais: 

"Do seu ponto de vista, as empresas em nossa cidade têm um planejamento 

estratégico adequado para enfrentar os desafios futuros? O senhor pode compartilhar 

exemplos de como algumas empresas locais têm se preparado?" 

"Quais são, na sua opinião, os principais elementos de um planejamento estratégico 

eficaz para as empresas locais?" 

"Olhando para o cenário macro, como o senhor compara o planejamento estratégico 

das indústrias em Franca com o das indústrias a nível nacional?" 

"Quais são os fatores que, na sua opinião, podem influenciar as diferenças ou 

similaridades entre o planejamento estratégico local e nacional?" 
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Pergunta 3: Prospecção de Cenários Futuros: 

"Vamos falar sobre a prospecção de cenários futuros. Como o senhor acredita que 

essa abordagem pode contribuir para o aprimoramento do planejamento estratégico 

nas empresas locais?" 

"O senhor conhece exemplos específicos de como a prospecção de cenários futuros 

já foi aplicada com sucesso nas empresas locais? Poderia descrever?" 

 

Pergunta 4: Relação com o Desenvolvimento Regional: 

"Analisando agora o desenvolvimento regional, como a ferramenta de prospecção de 

cenários futuros pode auxiliar no desenvolvimento de nossa região?" 

"O senhor acredita que se a maioria das empresas em Franca utilizassem uma 

ferramenta como está para elaborar um planejamento estratégico, o setor industrial 

francano teria mais êxito? Auxiliaria no desenvolvimento econômico e social de 

Franca?" 

 

Pergunta 5: Cenários Prospectivos para Indústria Metalúrgica: 

"Agora, considerando o estudo de caso específico, suponha que estamos auxiliando 

a indústria metalúrgica francana estudada a construir cenários prospectivos futuros. 

Quais eventos ou tendências futuras o senhor acha que essa empresa deveria levar 

em conta ao planejar seu futuro?" 

"O senhor poderia ilustrar com exemplos concretos de eventos futuros que poderiam 

afetar a indústria metalúrgica local?" 

"A ACIF já pensou em utilizar esta ferramenta para auxiliar o planejamento estratégico 

das empresas associadas?" 

Pergunta 6: Reflexões Finais: 

"Antes de concluirmos, há algum tópico importante que não abordamos nas perguntas 

anteriores e que o senhor gostaria de compartilhar?" 

 

Encerramento: 

Expressar gratidão pela participação e tempo do entrevistado. 

Explicar o próximo passo, como a análise das respostas e a possibilidade de entrar 

em contato para esclarecimentos adicionais, se necessário. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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