




2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2020 Os autores 
 Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Diagramação: Karine de Lima
Edição de Arte: Lorena Prestes 

Revisão: Os Autores 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 
Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva 
dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos 
autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. 

Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 



 

 

Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Fernando José Guedes da Silva Júnior – Universidade Federal do Piauí 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto  
 



 

 

Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Me. Adalto Moreira Braz – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Dr. Fabiano Lemos Pereira – Prefeitura Municipal de Macaé 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Profª Ma. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 



 

 

Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Me. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 

  

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

 
P964 Produção científico-tecnológica na área de administração 2 [recurso 

eletrônico] / Organizador Clayton Robson Moreira da Silva. – 
Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. 

  
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-083-4 
DOI 10.22533/at.ed.834200806 

 
 1. Administração – Pesquisa – Brasil. 2. Tecnologia. I. Silva, 

Clayton Robson Moreira da. 
CDD 658.4 

 
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 

 
Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná - Brasil 
www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 
 



APRESENTAÇÃO

A obra “Produção Científico-Tecnológica na Área de Administração 2”, publicada 
pela Atena Editora, compreende um conjunto de dezessete capítulos que abordam 
diversas temáticas inerentes ao campo da administração, promovendo e ampliando o 
debate científico-tecnológico nesta área. Dessa forma, esta obra é dedicada àqueles 
que desejam ampliar seus conhecimentos e percepções sobre diferentes assuntos 
que permeiam a literatura sobre administração. A seguir, apresento os estudos que 
compõem os capítulos deste volume, juntamente com seus respectivos objetivos.

O primeiro capítulo é intitulado “Dilemas Éticos na Perspectiva de Discentes de 
Graduação em Administração de uma Universidade Pública: a ambiguidade moral em 
cena” e objetivou investigar o ponto de vista de discentes de graduação em administração 
acerca da noção de moral e de ética. O segundo capítulo tem como título “Uma Análise 
dos Fatores Determinantes do Desempenho dos Alunos dos Cursos Superiores em 
Administração do Distrito Federal” e teve como objetivo principal a identificação dos 
fatores determinantes do desempenho dos discentes dos cursos de administração do 
Distrito Federal. O terceiro capítulo, intitulado “Análise da Competência Docente em 
uma Instituição de Ensino Superior”, objetivou investigar o impacto das dimensões da 
competência docente de uma Instituição de Ensino Superior (IES) localizada na região 
nordeste do estado do Rio Grande do Sul/RS.

O quarto capítulo é intitulado “Impacto do Estágio Pós-Doutoral Percebido nas 
Atividades da Pós-Graduação: desenvolvimento e validação de questionário escalar 
de aferição” e relata a experiência de construção de um questionário. O quinto 
capítulo tem como título “Recomendações sobre o Método donEstudo de Caso para 
Pesquisadores Iniciantes” e aborda questões-chave na condução de um estudo de caso 
de qualidade. O sexto capítulo é intitulado “Panorama das Dimensões de Avaliação 
de Desempenho no Contexto da Inovação Social” e buscou identificar as principais 
abordagens utilizadas nos estudos sobre avaliação de desempenho no contexto da 
Inovação Social.

O sétimo capítulo tem como título “Assédio Moral em uma Instituição do 
Poder Judiciário do Norte do País” e é parte de um estudo que buscou caracterizar 
quantitativamente os casos de assédio moral, tipos, formas, frequência, duração e se 
o adoecimento da vítima está ligado a este fenômeno em um órgão do Poder Judiciário 
de um Estado no Norte do País. O oitavo capítulo é intitulado “Fatores Intervenientes no 
Trabalho em Equipe: um estudo de caso com colaboradores da administração de um 
shopping no Sul do Brasil” e objetivou identificar se os colaboradores de um shopping, 
no sul do Rio Grande do Sul, se sentem inseridos em um grupo ou em uma equipe 
no setor administrativo em que atuam. O nono capítulo tem como título “Planejamento 
Estratégico: desafios de implementação e habilidades fundamentais dos gestores” 
e objetivou identificar a origem do planejamento estratégico, suas diferenças com a 
metodologia anterior, plano de longo prazo, os desafios para sua implementação e as 



habilidades fundamentais que o gestor organizacional deve possuir para assegurar o 
sucesso da implementação do plano estratégico.

O décimo capítulo é intitulado “Consequências da Crise Hídrica na Produção de 
Leite dos Produtores Rurais e os Impactos Causados ao Laticínio Bimbo da Cidade 
de Afonso Cláudio-ES” e objetivou determinar a influência da crise hídrica na bacia 
leiteira da cidade de Afonso Cláudio no estado do Espírito Santo, avaliando a entrega 
do produto no laticínio Bimbo. O décimo primeiro capítulo tem como título “Os Desafios 
da Indústria 4.0 para o Brasil” e teve como objetivo buscar na literatura estudos que 
possam trazer contribuições para o enfrentamento de alguns desses desafios. O décimo 
segundo capítulo tem como título “Energia Solar: uma fonte de energia alternativa e 
sustentável para uso privado no Brasil” e objetivou avaliar se a energia solar pode ser 
utilizada como fonte de energia alternativa e sustentável para uso privado e residencial 
no Estado de São Paulo.

O décimo terceiro capítulo, intitulado “O Comércio de Food Trucks como 
Oportunidade de Negócio em Tempos de Crise”, objetivou analisar as práticas de 
controles contábeis e financeiros dos microempreendedores que estão localizados 
na cidade de Rondon do Pará.  O décimo quarto capítulo é intitulado “Os Indicadores 
Contábeis como Ferramenta de Análise Gerencial: um estudo das empresas 
revendedoras de combustíveis na cidade de Santa Margarida/MG” e objetivou 
demonstrar a importância de estabelecer um planejamento nas entidades, como 
também adotar mecanismos de controle viabilizando seu melhor desempenho, além de 
expor como tais métodos influenciam nos resultados encontrados através da Análise 
das Demonstrações Contábeis. O décimo quinto capítulo tem como título “Fatores 
Determinantes para Formação e Sobrevivência de um Cluster de Conhecimento: um 
estudo de caso a partir das pequenas empresas de base tecnológica” e buscou ampliar 
a compreensão a respeito dos fatores que afetam o processo de desenvolvimento 
e sustentação de um cluster de conhecimento, com o intuito de contribuição para 
identificação de novos constructos que possam colaborar para o melhor entendimento 
da dinâmica desse processo.

O décimo sexto capítulo é intitulado “A Administração Eclesiástica: estudo 
de caso da primeira Igreja Batista de Jaciara/MT” e buscou pesquisar se a gestão 
administrativa no contexto da Primeira Igreja Batista em Jaciara/MT preenche 
positivamente sua vocação organizacional numa perspectiva gerencial visto que 
a Igreja é, ao mesmo tempo, organização e organismo. O décimo sétimo capítulo 
tem como título “A Influência da Hospitalidade e das Diretrizes Organizacionais no 
Atendimento da Hotelaria” e objetivou analisar as influências da Hospitalidade e 
Diretrizes Organizacionais sobre o Atendimento na hotelaria.

Assim, agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação que possibilitaram 
a construção dessa obra de excelência, e esperamos que este livro possa contribuir 
para a discussão e consolidação de temas relevantes para a área de administração, 
levando pesquisadores, docentes, gestores, analistas, técnicos, consultores e 



estudantes à reflexão sobre os assuntos aqui abordados. 

Clayton Robson Moreira da Silva
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RESUMO: Planejamento estratégico é uma 
ferramenta de administração que auxilia 
gestores a pensar no longo prazo de uma 
organização, a fim de assegurar a realização de 
seus objetivos e a perpetuação da organização. 
Inúmeros são os desafios para a criação 
a implementação de planos estratégicos, 
entretanto as rápidas mudanças no ambiente 
e na estrutura organizacional provocadas pelas 
turbulências do cenário econômico exigem que 
as organizações se tornem ágeis e dinâmicas 
e ter um planejamento estratégico é essencial 
para enfrentar este cenário. Não somente às 
organizações recai a necessidade de adaptação 
e planejamento, mas também aos seus gestores 
que devem desenvolver habilidades específicas 
de controle e gerenciamento para que possam 
assegurar a implementação do plano estratégico 
e a realização de seus objetivos.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento 
Estratégico, Liderança, Gestão de Pessoas

STRATEGIC PLANNING:

IMPLEMENTATION CHALLENGES AND KEY 
SKILLS OF MANAGERS

ABSTRACT: Strategic planning is a 
management tool that helps managers think 
long term in an organization to ensure the 
achievement of their goals and the perpetuation 
of the organization. There are numerous 
challenges in creating and implementing 
strategic plans, but the rapid changes in the 
environment and organizational structure 
caused by the turbulent economic landscape 
require organizations to become agile and 
dynamic, and strategic planning is essential 
to addressing this scenario. Not only do 
organizations have to adapt and plan, but their 
managers must also develop specific control 
and management skills so that they can ensure 
the implementation of the strategic plan and the 
achievement of its objectives.
KEYWORDS: Leadership, People Management, 
Strategic Planning

INTRODUÇÃO

Em um mundo em constantes mudanças, 
o planejamento estratégico surge como 
ferramenta indispensável para que as 
organizações aumentem sua competitividade, 
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seus resultados e para que superem os desafios que o mercado impõe.
Elaborar um planejamento estratégico, pode não ser uma tarefa simples, mas 

quando bem elaborado facilita consideravelmente o desempenho, o sucesso futuro da 
organização e, diante das incertezas do mercado, as correções no plano durante sua 
execução.

Este trabalho tem por objetivo identificar a origem do planejamento estratégico, 
suas difrenças com a metodologia anterior, plano de longo prazo, os desafios para 
sua implementação e as habilidades fundamentias que o gestor organizacional deve 
possuir para assegurar o sucesso da implementação do plano estratégico. Não faz 
parte de nossos objetivos identificar os detalhes e/ou sugerir uma passo-a-passo 
sobre como elaborar um plano estratégico.

MATERIAL E MÉTODOS

Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica para revisão de inúmeros 
conceitos e pesquisas já públicas por inúmeros autores para alcançarmos nossos 
objetivos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Planejamento e Estratégia
O desenvolvimento de um planejamento estratégico empresarial está combinado 

com uma multiplicidade de fatores e componentes dos ambientes interno e externo das 
organizações e incontáveis fatores estão além do alcance da empresa, para prevê-los 
ou controlá-los.

Hindle (2002, p.142) conta que os primeiros conceitos de planejamento, muito 
embora não reconhecidos como tais, devem ter surgido na na pré-história, entre as 
primitivas sociedades, que tinham que de certa forma ter certos conhecimentos de 
planejamento. Hindle exemplifica que ao não ter espaço e, tampouco, tecnologia para 
conservar alimentos, os individiuos primitivos programavam o término do preparo da 
refeição para um momento em que os demais estivessem presentes, bem como a 
realização das atividades relacionadasa, e dessa forma eram desenvolvidos conceitos 
semelhantes ao que hoje chamamos cientificamente de planejamento, controle de 
orçamento, estoque, produção, logística etc.

Segundo Silva (2013),

“...o planejamento, é a parte fundamental da administração, e tem suas origens nas 
mais remotas civilizações, desde o momento em que o homem precisou realizar 
tarefas e organizar recursos disponíveis. ” (SILVA, 2013, p. 89)

O termo estratégia tem suas origens nas teorias e escritos militares, definindo 
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a utilização do combate para atingir a finalidade da guerra. Assim, o pensamento 
estratégico ajusta-se as características e peculiaridades dos ambientes, dos envolvidos 
no processo, no caso a guerra e dos avanços tecnológicos.  Isso possibilitou o 
surgimento de novos conceitos, metodologias e princípios de estratégia e gestão das 
organizações. (SERRA e FERREIRA, 2012).

No contexto organizacional, a estratégia corresponde à capacidade de se 
trabalhar contínua e sistematicamente ajustando-se às condições ambientais em 
constante mudança, mantendo sempre foco no futuro e a perpetuidade da organização.

O Planejamento Estratégico
Segundo Kotler (2011): 

“planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver 
e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as 
mudanças e oportunidades de mercado”. (KOTLER, 2011, p. 63)

O planejamento estratégico, em todos os aspectos técnicos, surgiu a partir da 
década de 1970. Antes desse período, nas décadas de 1950 e 1960, os administradores 
utilizavam apenas o planejamento operacional de longo prazo.

A teoria do planejamento de longo prazo foi criada nos Estados Unidos na década 
de 50. Segundo Marvin BOWER (1966), 

“...os planos em longo prazo tornaram-se projeções de lucro para dez anos ou mais, 
representados por uma enorme quantidade de papel e uma limitada quantidade de 
pensamento estratégico. Tais planos não permitem antever a realidade ambiental 
futura. ” (BOWER, 1966)

Bower chega a está conclusão, pois até meados da década de 1960 o 
crescimento de demanda total mantinha certo controle, a economia global estava 
aquecida e por isso era pouco provável que mesmo um administrador inexperiente 
não fosse bem-sucedido no negócio. 

Isso mudou com a turbulência dos anos 70, que trouxe a tona diversas crises: 
os preços do petróleo dispararam com a guerra entre árabes e israelenses; houve 
escassez de energia e matéria-prima, a elevação inflação, índices de desemprego 
crescentes e consequente recessão econômica.

Diante das dificuldades econômicas, tornou-se fundamental a criação de um novo 
processo de planejamento administrativo que permitisse a antecipação de cenários 
futuros e desevolver ações preventivas.

De acordo com Ferrell (2015):

“...o processo de planejamento estratégico de mercado inclui a identificação ou 
estabelecimento da missão e das metas organizacionais, a estratégia corporativa, 
as metas e os objetivos de marketing, a estratégia de marketing e finalmente um 
plano de marketing. O processo começa com uma análise em profundidade dos 
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ambientes interno e externo da organização. Essa análise ajuda o planejador 
a determinar as forças e fraquezas internas da organização e identificar as 
oportunidades e ameaças externas. Baseada em um exame exaustivo desses 
assuntos ambientais relevantes, a empresa, a seguir, estabelece sua missão, 
metas e objetivos organizacionais, as estratégias funcionais, a implementação 
e a avaliação e controle, bem como “a seleção de mercados-alvos e criação e 
manutenção de apropriado composto mercadológico.”  (FERRELL, et al, 2015, 
p.19-20)

O novo processo de planejamento estava baseado em três pilares: o primeiro 
tratava de investimentos, um responsável na organização determinaria os limites de 
compra e vendas, bem como suas variáções avaliando cada tipo para determinar 
se era vantajoso ou não, ou seja, uma criteriosa alocação de recursos. O segundo 
tratava da analise constante do potencial de lucro futuro do negócio, a organização 
não poderia atuar somente com o planejamento anual ou com base em vendas de 
anos anteriores, a organização deveria criar alguns instrumentos analíticos projetando 
diferentes cenários futuros para estabelecer ações e ajustes que mantivessem a 
realização do lucro esperado. O terceiro pilar representava o planejamento estratégico 
propriamente dito, para cada tipo de negócio ou ramo de atuação, a empresa tem que 
criar uma estratégia para alcançar os objetivos, pois não existe uma estratégia padrão 
que atenda a todos, assim, uma organização tem que definir o que é mais vantajoso, 
considerando as oportunidades, objetivos, recursos disponíveis e posição no mercado.

Desafios e ações para maximizar resultados
O planejamento estratégico, que se tornou o foco de atenção da alta administração 

das empresas, volta-se para as medidas positivas que uma empresa poderá tomar 
para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas em seu ambiente.

Para Drucker e Maximiano (2006),

“O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de 
decisões presentes” (DRUCKER, 2006)

Administradores consideram o planejamento estratégico como uma forma de 
demonstrar e definir metas e objetivos os quais a organização terá de realizar. Por 
isso que o planejamento estratégico é algo tão relevante e tem características básicas 
que devem ser implantadas na organização.

Planejamento estratégico é um processo primordial de elaborar a estratégia 
definindo a relação entre organização e ambiente interno e externo. Conforme Drucker 
e Maximiano (2006), o processo de planejamento estratégico compreende a tomada de 
decisões sobre qual o padrão de comportamento que a organização pretende seguir, 
produtos e serviços que pretende oferecer, e mercados e clientes que pretende atingir.

O planejamento estratégico apresenta cinco características fundamentais Matos 
e Chiavenato (2017).
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“1°- O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização 
a um ambiente mutável. 2°-O planejamento estratégico é orientado para o futuro. 
3°-O planejamento estratégico é compreensivo. 4°-O planejamento estratégico é 
um processo de construção de consenso. 5°-O planejamento estratégico é uma 
forma de aprendizagem organizacional.” (MATOS e CHIAVENATO, 2017, p.30)

O planejamento está orientado para adaptação da organização ao contexto 
ambiental. Por causa do planejamento ele se torna uma tentativa constante de 
apreender e ajustar-se a um ambiente competitivo, complexo e suscetível a mudanças.

A importância de planejamento é fundamental, para a organização e direção 
da gestão, a qual é aplicada conforme o gestor arranja fundamentos para aplicar no 
processo decisório frente a uma análise interna e externa do ambiente.

Os fenômenos econômicos trazem grandes mudanças ambientais e estruturais 
nas organizações. As mudanças ambientais e os novos paradigmas estratégicos na 
gestão empresarial exigem um novo tipo de gestor, consciente de um novo cenário em 
constante transformação e de extremo dinamismo.

Um novo tipo de gestor: habilidades fundamentais
Diante dos inúmeros desafios à criação e implementação do planejmaneto 

estratégico se faz necessário tratarmos da relevância do papel da gestão, mais 
especifcamente do papel e das habilidades do gestor, que enfrente a turbulência 
interna e externa durante tudo o processo. Após avaliarmos vários autores percebemos 
que três habilidades são comuns a todos eles e podemos aceitá-las como as três 
habilidades fundamentais do gestor para assegurar o processo de desenvolvimento 
e implementação do planejamento estratégico, são elas: pensamento sistêmico, 
gerenciamento de talentos e liderança.

Para Kanter (2010) o pensamento sistêmico é a principal habilidade a ser 
desenvolvida pelo gestor, pois contribui para fazer novas conexões, inventr novs 
combinações, vislumbrar ações além das fronteiras das organizações e imaginar 
possibilidades fora das categorias convencionais. Jones & George (2018) complementa 
que a o pensamento sistêmico serve para integrar todas as áreas da organização com 
o ambiente externo e declara:

“a organização a organização é um sistema aberto - um sistema que toma recursos 
de seu ambiente externo e converte ou transforma-os em bens e serviços que são 
devolvidos para aquele ambiente, onde são comprados pelos clientes” (JONES & 
GEORGE, 2018)

Outra habilidade do gestor é capacidade de gerenciar talentos, pois com 
complexidade do cenário atual, o gestor deve ter a habilidade de compor uma boa 
equipe de trabalho em todas as áreas. Isso significa que o gestor deve articular a vontade 
e as necessidades de seu grupo, reduzir as barreiras e promover a integração entre 
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os indivíduos do grupo de trabalho. Cohen, (2001, p.145) detalha as características 
que o gestor deve ter para o gerenciamento de talentosde liderança e diz que este 
profissonal deve ser:

“Facilitador: ter a capacidade de ajudar pessoas e identificar os seus valores e 
suas necessidades e interesses; 
Vidente: ter a visão sistêmica sobre sua empresa, ter conhecimento de possíveis 
oportunidades e fraqueza que sua organização possa vim a encontrar;
Avaliador: socializa a avaliação e sugere ações para melhoria do desempenho;
Possibilitador: facilitar para que aja um ambiente propício para desenvolver planos 
de ação, essa interação normalmente e possibilitado por uma boa comunicação e 
Conselheiro: assimilar os objetivos do corpo social aos objetivos da organização, 
apoiando na identificação de metas de carreira e realização pessoal tanto suas 
quanto de seus funcionários” (COHEN, 2001, p.145)

A capacidade e gerenciar talentos, nos remete a outra habilidade que o gestor 
deve apresentar, a liderança. Segundo Jones & George (2018) a liderança “é o processo 
pelo qual uma pessoa exerce influência sobre outras pessoas e inspira, motiva e dirige 
suas atividades para ajudar a atingir os objetivos de grupo e organizacionais.”, tendo 
adequações ao tipo de cultura, ao ramo de negócio exercido pela organização.

Em verdade, um gestor deve possuir muitas outras habilidades para obter sucesso 
em suas atividades, mas destacamos essas três, pois ela representam um consenso 
entre todos os autores pesquisados e de fato podemos concordar que de nada vale 
ter uma grande habilidade de comunicação se o gestor não consegue equilibrar a 
turbulencia dos fatores internos ou externos em uma organização, assim, como é 
pouco útil a habilidade de organiza de tempo e tarefas se o gestor não consegue 
gerenciar as individualidades dos colaboradores e integrá-los com uma equipe.

CONCLUSÃO

O planejamento estratégico é uma ferramenta de trabalho usada para aprimorar 
as tomadas de decisões na organização, proporcionando alternativas para o processo 
dinâmico sistêmico.

É inquestionável a importância do planejamento estratégico para as futuras 
pretensões e o caminho a ser seguido pelas organizações.

Empresas de todos os tipos estão observando que pode ser muito proveitoso 
estabelecer um foco sistemático para à estratégia. Empresas pequenas, médias e 
grandes, distribuidores e fabricantes, bancos e instituições sem finalidade de lucro, 
todos os tipos de organizações devem decidir os rumos que sejam mais adequados 
aos seus interesses.

Apesar disso ainda há muito o que se fazer para que os gestores alcancem o 
entendimento correto e saibam diferenciar o planejamento estratégico do plano de 
longo prazo.
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