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APRESENTAÇÃO

O livro “Administração: Organização, Direção e Controle da Atividade 
Organizacional” é uma obra publicada pela Atena Editora e divide-se em dois volumes. 
Este primeiro volume reúne um conjunto de vinte e sete capítulos, em que são abordados 
diferentes temas que permeiam o campo da administração. Compreender os fenômenos 
organizacionais é o caminho para o avanço e a consolidação da ciência da administração, 
possibilitando a construção de um arcabouço teórico robusto e útil para que gestores 
possam delinear estratégias e tomar decisões eficazes do ponto de vista gerencial, 
contribuindo para a geração de valor nas organizações.

Nesse contexto, compreendendo a pertinência e avanço dos temas aqui abordados, 
este livro emerge como uma fonte de pesquisa rica e diversificada, que explora a 
administração em suas diferentes faces, uma vez que concentra estudos desenvolvidos 
em diferentes contextos organizacionais. Assim, sugiro esta leitura àqueles que desejam 
expandir seus conhecimentos por meio de um material especializado, que contempla um 
amplo panorama sobre as tendências de pesquisa e aplicação da ciência administrativa. 

Além disso, ressalta-se que este livro visa ampliar o debate acadêmico, conduzindo 
docentes, pesquisadores, estudantes, gestores e demais profissionais à reflexão sobre 
os diferentes temas que se desenvolvem no âmbito da administração. Finalmente, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e esperamos que este livro possa ser útil àqueles que desejam 
ampliar seus conhecimentos sobre os temas abordados pelos autores em seus estudos.

Boa leitura!

Clayton Silva
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RESUMO: A taxa de empreendimentos novos, 
isto é, com até 42 meses de existência, vem 
crescendo ao longo dos últimos no Brasil. Só 
em 2019 por exemplo, mais de 2,9 milhões 
de novas empresas foram criadas no país, 
número 23,3% superior à quantidade registrada 
em 2018. Apesar disto, uma a cada quatro 
empresas fecha as portas antes de completar 
dois anos no mercado, suscitando a relevância 
de estudos, tal como aqui proposto, que buscam 
compreender fatores, dentre eles relacionais, 
associados ao seu desenvolvimento. Este artigo, 
uma contribuição ao estudo da área, insere-
se justamente neste contexto. Sob abordagem 
teórica relacional, procura investigar a influência 
dos capitais sociais relacional e estrutural ao 
desenvolvimento de três empreendimentos 
iniciais imersos em cluster pertencente ao setor 
da economia criativa. A estratégia de pesquisa 
foi qualitativa, com emprego do estudo de caso 
como método de investigação. Evidências de 
campo permitem concluir ser o desenvolvimento 
dos empreendimentos iniciais influenciado pelos 
dois tipos de capital social (relacional e estrutural) 
aqui investigado. A pesquisa acaba por projetar 
luzes para novas reflexões, ampliando a literatura 
da área. 

PALAVRAS-CHAVE: Capital Social, Redes, 
Empreendedorismo.

ABSTRACT: The rate of new ventures, that is, with 
up to 42 months of existence, has been growing 
over the last few years in Brazil. In 2019 alone, for 
example, more than 2.9 million new companies 
were created in the country, a number 23.3% 
higher than the amount registered in 2018. Despite 
this, one in four companies closes its doors before 
completing two years in the market , raising the 
relevance of studies, as proposed here, that seek 
to understand factors, among them relational, 
associated with their development. This article, a 
contribution to the study of the area, fits precisely 
in this context. Under a relational theoretical 
approach, it seeks to investigate the influence 
of relational and structural social capital on the 
development of three initial ventures immersed 
in a cluster belonging to the creative economy 
sector. The research strategy was qualitative, 
using the case study as an investigation method. 
Field evidence allows us to conclude that the 
development of initial ventures is influenced by 
the two types of social capital (relational and 
structural) investigated here. The research ends 
up designing lights for new reflections, expanding 
the literature in the area.
KEYWORDS: Social capital, Network, 
Entrepreneurship.
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1 |  INTRODUÇÃO
A população brasileira pode, de maneira geral, ser considerada uma das mais 

empreendedoras do mundo (GEM, 2018). Segundo dados recentes relativos a 2018 e 
divulgados pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), maior e mais complexa pesquisa 
cooperativa sobre empreendedores e seus empreendimentos no mundo (GEM, 2018, p. 7), 
a taxa de empreendedorismo total do país é de 38%. Ou seja, 38 em cada 100 brasileiros 
em idade produtiva (aproximadamente 52 milhões de pessoas) desenvolvem alguma 
atividade empreendedora no país (GEM, 2018), e ainda, de “cada cinco brasileiros adultos, 
dois são empreendedores”. Parcela representativa desses empreendimentos é formada 
pelo o que GEM denomina “Empreendedores Iniciais”, isto é, indivíduos que possuem 
negócios com até 42 meses de existência (GEM, 2018). A taxa de empreendimentos novos 
vem crescendo ao longo dos últimos anos, isso em relação aos contextos internacional e 
nacional. De acordo com dados do GEM (2016), o Brasil ocupa a oitava posição no número 
de Empreendimentos Iniciais, superando a taxa de países como China, por exemplo. 
Quando considerado apenas o cenário nacional, o resultado também sinaliza para o 
crescimento do empreendedorismo inicial no Brasil; se for considerado 2008, por exemplo, 
o índice de novas empresas era de 12%. 

Na esteira destes dados positivos reside, contudo, a manifestação de cenário ainda 
hoje desolador. Grande parte dos empreendimentos fecha as portas até o quinto ano de 
funcionamento. Segundo o Sebrae (2019), uma a cada quatro empresas encerra suas 
atividades antes de completar dois anos no mercado. Somente entre 2013 e 2016, mais 
de 341 mil empresas iniciais fecharam as portas no país (IBGE); mais que isto, desde 
2014, o número de fechamentos de empresas tem superado o de aberturas no país. Ainda 
segundo o Instituto, quando se considera o período entre 2008 e 2016, “todas as seções 
de atividades apresentaram decréscimos”. Nota-se aí a relevância de se compreender 
diferentes fatores que influenciam a sobrevivência e o desenvolvimento de empresas em 
estágio inicial. Com efeito, salientam Fósic, Kristic e Trusic (2017, p. 339): “A primeira 
etapa do início de um negócio é o estágio mais desafiador de uma carreira empreendedora 
repleta de riscos econômicos e financeiros”.

Assim, este artigo faz uma pequena contribuição aos estudos da área. Sob 
a perspectiva empírica, busca compreender a importância e a influência de fatores 
relacionados à sobrevivência e ao desenvolvimento de tipo particular de empresa: de 
natureza artística, relacionada à produção de cerâmicas, e inseridas ao mesmo tempo em 
um ambiente de aglomeração produtiva. Faz-se isto à luz da literatura sobre Capital Social. 

A literatura sobre o tema possui, em sua essência, a presença de diferentes 
abordagens e níveis de análise (NASERI, 2017; RYU, 2017; HAN, 2018). De fato, 
como salienta Kaasa (2009, p. 4), “capital social tem muitas dimensões que precisam 
ser levadas em consideração”. Para Kim e Kang (2014, p. 48), existem “vários tipos 
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de capital social” e cada tipo se torna benéfico de diferentes maneiras e em diferentes 
estágios do desenvolvimento empresarial (AFANDI, KERMANI & MAMMADOV, 2017). 
Duas abordagens delas são aqui empregadas: a relacional e a estrutural. O capital social 
relacional é derivado das interações pessoais (HMIELESKI, CARR & BARON, 2015). 
Neste trabalho, será compreendido a partir da perspectiva segundo Granovetter, no qual “o 
capital social relacional resulta da interação de laços fortes e fracos” (HMIELESKI, CARR 
& BARON, 2015). Já o capital social estrutural, por sua vez, considera a vantagem obtida 
pelo indivíduo através da posição e da configuração da rede de relações em que está 
inserido (NAHAPIET & GHOSHAL, 1998). 

Salienta-se a existência de algumas lacunas de pesquisas, aqui objeto de análise. 
Uma delas, empírica, relaciona-se à própria ausência de estudos que buscaram ainda 
hoje compreender o desenvolvimento de empreendimentos artísticos em geral e do polo 
de cerâmica artística de Cunha, em São Paulo, aqui de interesse particular. Enfatiza-
se a importância do segmento artístico, ainda hoje inexplorado por pesquisadores da 
administração no Brasil. Tal fato surpreende, dado o fato de o polo de cerâmica artística de 
Cunha integrar a cadeia da indústria criativa brasileira, representada pelo trabalho artesanal 
de seus produtos cerâmicos. De acordo com o Sebrae (2017), o núcleo criativo brasileiro 
gerou no ano de 2017 um Produto Interno Bruto (PIB) equivalente a R$ 110 bilhões, ou 2,7% 
do total produzido no país, chegando à cifra de R$ 735 bilhões, se considerada a produção 
de toda a cadeia, equivalendo a 18% do PIB nacional. Isto demonstra a relevância do 
setor para a economia do Brasil. Além disso, a rede de cerâmicas artísticas de Cunha é 
considerada a maior concentração de fornos Noborigamas da América do Sul. 

Deste modo, este artigo, ao buscar compreender fatores relacionais associados à 
trajetória de empreendimentos imersos em um contexto de aglomeração produtiva, acaba 
por fornecer contribuições, embora de maneira indireta e não explorada, elucidando fatores 
que podem eventualmente influenciar o próprio desenvolvimento do cluster de modo geral. 
Em outras palavras, ainda que esta pesquisa possua no empreendedor e em sua empresa 
seus objetos de análise, ao estudá-los, ela projeta luzes para contribuições, passível de 
futuras investigações, associadas ao próprio nível meso do cluster. Diferentes autores 
salientam a importância de se estudar o nível micro para se compreender fenômenos nos 
âmbitos meso e macro. Segundo Ahuja, Soda e Zaheer (2012, p. 438), “as mudanças 
estruturais no nível global das redes”, a exemplo do visualizado nos clusters, bem como “as 
microdinâmicas dos laços e nós no nível egocêntrico das redes coevoluem de uma forma 
complexa e interdependente”. 
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2 |  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Empreendedorismo no Brasil
A literatura sobre empreendedorismo apresenta diferentes definições sobre o 

que é ser empreendedor (SCHUMPETER, 1985; CHEN & ZHOU, 2017; BARANIK, 
GORMAN, & WALES, 2018). Para Schumpeter (1985), por exemplo, o empreendedor pode 
ser considerado “um tipo especial, [...] a força motriz de grande número de fenômenos 
significativos” (SCHUMPETER, 1985). Em sua visão, “o empreendedorismo é compreendido 
como resultado da ação de agente único: o empreendedor” (FERRARY & GRANOVETTER, 
2009, p. 327). Para Stam, Arzlanian e Elfring (2014, p. 154), empreendedor pode ser 
definido como “o fundador, o dono e o gestor de uma pequena empresa”. Já para Chen e 
Zhou (2017, p. 1553), um “empreendedor pode ser definido como um tomador de decisões 
racionais que assume os riscos e gerencia uma empresa”. No entanto, segundo o relatório 
GEM (2018), “o empreendedor não é apenas aquele que cria e lidera um empreendimento 
estruturado, ou um negócio de sucesso ou inovador”. Para o instituto, empreendedores 
podem ser identificados como “pessoas que criaram ou que estão criando qualquer tipo de 
empreendimento, mesmo aqueles mais simples”.
2.2 Empreendedorismo Inicial

A literatura sobre empreendedorismo (mesmo aquela relacionada ao estágio inicial) 
demonstra a noção ainda hoje prevalecente de que os empreendedores seriam, de certo 
modo, indivíduos “portadores de qualidades e habilidades excepcionais” (COLBARI, 
2007, p. 1), “que possuem o impulso de materializar coisas novas, concretizar ideias e 
vivenciar características de personalidades e comportamentos não muito comuns nas 
pessoas” (BAGGIO & BAGGIO, 2014). Em outras palavras, seriam indivíduos dotados 
de atributos capazes de diferenciá-los em relação aos demais (ver, por exemplo, 
BARON, 2013; HMIELESKI, CARR, & BARON, 2015). Neste contexto, “o sucesso 
de novos empreendimentos estaria fundamentalmente associado às características 
comportamentais do empreendedor” (HOFER & SANDBERG, 1987). “Indo além do mito 
persistente do empreendedor como herói individual”, pesquisas sobre a área têm mostrado 
“que as redes e as interações com outras pessoas importantes são fundamentais para os 
empreendimentos e os empreendedores” (LANS, BLOK & GULIKERS, 2015, p. 458) e 
consideradas importante elemento para o empreendedorismo (PETERSON, 2015, p. 2). 

Ganha destaque, neste contexto, a importância da literatura sobre Capital Social, o 
qual pode ser compreendido como os “recursos incorporados em uma estrutura social que 
são acessados e/ou mobilizados em ações intencionais” (LIN, 1999, p. 35), com benefícios 
reais ou potenciais resultantes de suas próprias interações sociais nas redes. Este conceito, 
reforça a ideia que o capital social é um fator essencial ao desenvolvimento das atividades 
empreendedoras (LANS, BLOK & GULIKERS, 2015).
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2.3 O Capital social e as ações empreendedoras
Encontra-se na literatura diversas definições envolvendo o conceito de capital 

social (HANIFAN, 1916; BOURDIEU, 1890; COLEMAN, 1988; BURT, 1992; PUTNAM, 
1993; FUKUYAMA, 1996, NAHAPIET & GHOSHAL, 1998; LIN, 1999) as quais podem ser 
associadas as redes empreendedoras. Diferentes autores vêm salientando a relevância 
das redes e do capital social aos empreendimentos iniciais (DAVIDSSON & HONIG, 
2003; WAHID, & INDARTI, 2013). Deste modo, as ações resultantes das atividade 
empreendedoras podem ser analisadas sob as lentes das dimensões relacional e estrutural 
do capital social, com o enfoque na força e na intensidade vigente entre os laços relacionais 
(GRANOVETTER, 1973), e na coesão existente na rede de negócios (COLEMAN, 1988, 
1990; BURT, 1992). Para fins deste artigo, salienta-se as definições de laços fortes e fracos 
(GRANOVETTER, 1973), bem como, de coesão nas redes (COLEMEN, 1988; 1990) e de 
buracos estruturais (BURT, 1992). 

De acordo com Granovetter (1973) a força de um laço pode medida de acordo com 
o padrão relacional estabelecido entre os indivíduos, isto é, pela intensidade emocional, 
pelo tempo de duração e pela frequência de contato. Tal autor define laços fortes como 
oriundos das relações constantes e laços fracos como resultado das relações esporádicas 
entre os envolvidos. A força mantida nas relações estabelecidas entre os indivíduos 
conectados em redes acarreta benefícios as suas ações, não obstante, a posição dos 
mesmos na estrutura da rede também denota importância. Considerando as características 
estruturais, associadas à natureza das ligações aos conteúdos transacionais, torna-se 
possível explicar o acesso a elementos e informações pelos atores (TICHY, TUSHMAN 
& FOMBRUN, 1979).  Assim, características estruturais presentes nas redes relacionais 
tornam-se vitais ao acesso pelos indivíduos a diferentes recursos imersos em uma estrutura 
social. Fundamentado nesta concepção, redes coesas (COLEMAN, 1988; 1990) acarretam 
o fortalecimento de recursos, como a confiança e a cooperação, facilitando as ações 
praticadas pelos indivíduos e o alcance de benefícios. Contudo, a alta coesão na rede 
limita ao acesso a novas informações e oportunidades, resultando em menor vantagem 
competitiva entre os atores (BURT, 1992). Assim, Burt (1992) teoriza sobre a presença de 
buracos estruturais na rede e benefícios logrados por seus atores. A teoria dos buracos 
estruturais explica como a posição de um ator na estrutura social pode levá-lo a benefícios 
através de ações de trocas ou corretagem (BURT, 1998, p. 8), definindo capital social em 
termos de obtenção e controle de informações e oportunidades na rede (BURT, 1998, p.8). 
Os buracos estruturais são apresentados como desconexões ou não equivalência entre os 
contatos numa estrutura social (BURT, 1992), os quais determinam a extensão e a natureza 
de uma vantagem competitiva lograda por um ator no decorrer de um processo envolvendo 
relações de trocas.
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Considerando tais evidências, o capital social vem sendo salientado na literatura 
sobre empreendedorismo inicial (LARSON, 1991; LARSON & STARR, 1993; HITE & 
HESTERLY, 2001; HITE, 2005; LECHNER, DOWLING & WELPE, 2006; HITE et al., 2006). 
Laços fortes, representados por relações familiares e de amizades (GRANOVETTER, 1973) 
e recursos como a confiança exercem um impacto positivo nos processos empresariais em 
estágios iniciais (AFANDI, KERMANI & MAMMADOV, 2017). De fato, salientam os autores 
como no estágio inicial “os empreendedores dependem principalmente de fortes laços 
e contatos de rede pessoal” (AFANDI, KERMANI, & MAMMADOV, 2017, p. 693); como 
empresas iniciais “dependem, inicialmente, de seus laços estreitos” (HITE, 2005, p. 116). 
Mais que isso, “durante a emergência” das empresas, salientam Hite e Hesterly (2001, p. 
278), “a rede social do empreendedor é praticamente sinônima da rede da empresa, uma 
vez que os laços da rede existem inicialmente no nível interpessoal” – isto é, as redes do 
empreendimento se confundem com as próprias redes do empreendedor.

Em outras palavras, “quando as empresas emergem, as suas redes consistem 
principalmente em laços socialmente imersos extraídos de conjuntos densos e coesos de 
conexões (HITE & HESTERLY, 2001, p. 275). Isso porque os contatos mais próximos, 
expressos nos laços fortes e no capital social derivado do fechamento, fornecem diferentes 
recursos considerados fundamentais aos empreendedores iniciais. Dentre os recursos 
obtidos pelos empreendedores de suas conexões mais fortes insere-se a confiança 
(ALDRICH & FIOL, 1994). De fato, salientam Aldrich e Fiol (1994, p. 650) como “a confiança 
é um determinante de sucesso crítico para o primeiro estágio, empreendedores fundadores, 
porque, por definição, há uma falta de informações e evidências sobre sua nova atividade”. 
Sendo assim, a confiança exerce um impacto positivo nos processos empresariais (AFANDI, 
KERMANI & MAMMADOV, 2017). Neste estágio do empreendimento, defendem Lewis e 
Weigert (1985), a confiança que existe é principalmente de natureza afetiva, expressada 
nos laços primários da família e dos amigos. Smith e Lohrke (2015) explicam por quê. 

Segundo os autores, no começo dos empreendimentos, naturalmente os 
empreendedores acabam escolhendo as pessoas que receberão maiores graus de 
confiança. Esta escolha acaba se baseando no histórico passado de relações do 
empreendedor, o que incorpora, principalmente, relações familiares e de amizade, 
fora do contexto dos negócios. Outros recursos obtidos através dos laços fortes são o 
compartilhamento de informações, a transferência de conhecimento (LIM & CHAN, 2018; 
ZIEMIANSKI, 2018), comunicação mais frequente e dotada de maior poder de decisão 
(ZIEMIANSKI, 2018, p.113), habilidades inerentes ao negócio (LIM & CHAN, 2018, p.5), e 
o acesso facilitado a informações e a recursos considerados críticos (ZIEMIANSKI, 2018). 
“Por exemplo, uma nova empresa pode ganhar acesso a capital financeiro por meio de seus 
amigos íntimos ou dos membros familiares quando os bancos ou os capitalistas de riscos 
não estão dispostos a fornecer tais recursos” (HITE & HESTERLY, 2001, p. 279), apoio 
emocional, entre outros. Com efeito, enfatizam Bruderl e Preisendorfer (1998, p.4) como “a 
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rede familiar denota especial relevância ao desenvolvimento do negócio ao fornecer apoio 
emocional ao empreendedor e trabalho não remunerado a seu empreendimento durante a 
fase de arranque do negócio”. Com isso, as redes são importantes para o desenvolvimento 
de pequenas empresas (SOETANTO, 2019).

Embora os laços fortes forneçam aos empreendedores iniciais diferentes e 
importantes recursos, Hite e Hesterly (2001, p. 279) chamam a atenção para outra dimensão 
associada a tais relacionamentos: a de que os empreendedores iniciais acabam usufruindo 
maiormente dos benefícios dos laços fortes não por opção, mas justamente por falta de 
alternativas. Segundo os autores, as “empresas emergentes dependem mais dos laços 
imersos”, manifestados nas interações mais fortes, “também porque suas capacidades 
limitadas de busca significam que eles são menos propensos a conhecer uma gama 
completa de potenciais laços de mercado”. Complementam os autores que, “talvez ainda 
mais importante, contudo, as empresas recentes são menos propensas de serem vistas 
como laços potenciais pelas outras empresas do que serão em estágios posteriores do 
ciclo de vida da empresa, devido à falta de visibilidade” (HITE & HESTERLY, 2001, p. 279). 
Mesmo quando potenciais laços de mercado são identificados, “o acesso a seus recursos 
torna-se um desafio devido ao fato de outras empresas estarem reticentes de formar laços 
com uma empresa emergente que eles percebem como tendo um futuro muito incerto e 
baixa probabilidade de reciprocidade” (HITE & HESTERLY, 2001, p. 279).

A importância dos laços fracos ou do capital social derivado dos buracos estruturais 
é maiormente salientada na literatura em estágios mais avançados do empreendimento. 
Segundo Hite (2005, p. 116), “na busca por oportunidades e recursos adicionais para 
suportar o crescimento”, os empreendedores “começam a acrescentar laços de redes 
que são baseados apenas nas tradicionais trocas de mercado”, expressos em laços mais 
fracos. Ocorre o que Hite e Hesterly (2001, p. 278) denominam de evolução relacional. 
“As redes das empresas evoluem dos laços predominantemente baseados na identidade 
durante a emergência para as conexões mais baseadas no cálculo durante o crescimento 
inicial”. Enfatizam Afandi, Kermani e Mammadov (2017, p. 693), por exemplo, que em 
estágios posteriores do empreendimento, não associados ao inicial, “muito provavelmente 
indivíduos com redes mais distantes [...] estarão em posição central para acessar os 
recursos necessários” a tal fase do empreendimento. 

De acordo com Larson e Starr (1993), a mudança dos laços sociais – de fortes 
para fracos – não precisa advir necessariamente da inclusão de novos indivíduos à 
rede empreendedora. Isso porque as conexões familiares e de amizade, inicialmente 
desenvolvidas como laços afetivos fortes, podem, com o tempo, adquirir nova função, 
fornecendo aos empreendedores recursos típicos dos objetivos instrumentais e econômicos. 
“Por exemplo, um antigo amigo de escola [...] começa como um laço social, mas mantém a 
promessa de fornecer recursos financeiros. A relação inicial é motivada por relacionamentos 
sociais, mas uma dimensão instrumental pode ser adicionada”, concluem. 
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Em outras palavras, enquanto os laços fortes e o capital social derivado do 
fechamento parecem desempenhar maior relevância aos empreendimentos iniciais, tais 
relacionamentos parecem perder sua importância quando da evolução do empreendimento 
(ZHOU, CHAN & SONG, 2017). Como argumentam Zhou, Chan & Song (2017, p. 340), 
com o desenvolvimento dos empreendimentos, os laços fortes acabam por limitar o acesso 
aos indivíduos que não estão diretamente inseridos em sua atividade comercial, ao passo 
que os laços fracos passam a fornecer informações valiosas não redundantes e oriundas 
de diferentes estruturas sociais (BRUDERL & PREISENDORFER, 2014; WANG, 2016). 
Isso para dizer que “à medida que as empresas se movem para o primeiro estágio de 
crescimento, suas redes evoluem em direção a laços adicionais baseados no cálculo dos 
custos e dos benefícios econômicos” (LECHNER, DOWLING & WELPE, 2006, p. 517). “Se 
um empreendedor ocupa uma posição central dentro de uma rede, é muito mais fácil para 
ele obter acesso a recursos” (YOON et al., 2015, p. 85). 

Nas ocasiões em que empreendedores não conseguem evoluir seus relacionamentos 
para além daqueles inicialmente imersos, isso pode significar um problema. Segundo 
Lechner, Dowling e Welpe (2006, p. 533), “a alta dependência sobre as redes sociais ao 
longo do tempo pode ser considerada um indicador de que as empresas não são capazes 
de desenvolver outros importantes laços. Pode indicar também uma tendência para o 
superenraizamento”, prejudicial aos empreendimentos produtivos. 

3 |  REFERENCIAL METODOLÓGICO
Para fins deste trabalho foram selecionados dois empreendimentos e seus 

empreendedores, aqui referenciados com “A” e “B”, pertencentes ao cluster de cerâmicas 
artísticas de Cunha – SP, que, por meio de um estudo longitudinal, possibilitou a compreensão 
do seu desenvolvimento no decorrer dos seus estágios iniciais. Por meio de um estudo de 
caso múltiplo e de natureza holística (YIN, 2001), possibilitou a análise longitudinal de 
empreendimentos durante seus primeiros 42 meses de atividades comerciais, com enfoque, 
em especial, no comportamento de seus empreendedores na rede, no âmbito relacional. 
Para tanto, foram utilizadas como instrumentos para coleta de dados em campo entrevistas 
semiestruturadas estas, realizadas entre os meses de julho de 2019 a dezembro de 2019.

As entrevistas foram utilizadas como fontes de coletas de informações e baseadas 
em proposições teóricas construídas e fundamentadas a partir da literatura de capital social 
e de empreendedorismo em estágio inicial, conforme quadro 1.

A análise dos dados consistiu em agrupar e analisar as evidências empíricas 
obtidas. As técnicas específicas foram realizadas por meio de análises intracasos e 
comparações intercasos, nas quais os dados categorizados foram cruzados por meio dos 
casos investigados (Soy, 1997), possibilitando a obtenção de resultados que corroboram e 
ampliam a teoria.
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4 |  DESCRIÇÃO DOS CASOS

4.1 Empreendedor “A”
O empreendedor “A” possui uma sólida formação em arte cerâmica. Iniciou seus 

estudos e práticas com a cerâmica no ano de 1991. Especializada em esculturas pela 
Academia Brasileira de Arte (ABRA), teve a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos 
na arte cerâmica e ser diplomada como ceramista e escultora pela École des Beaux Arts 
de Vallauris (Escola de Belas Artes de Vallaurus), na França, entre os anos de 1994 e 
1997, onde aprendeu e trabalhou com vários artistas locais renomados. No Brasil, fundou 
seu empreendimento no munícipio de Cunha, em 2010, devido a relações de amizades 
estabelecidas com artistas locais. No cluster, observou a oportunidade em explorar o 
segmento do ensino da arte cerâmica, tornando-se assim, pioneira no ramo. 

Segundo a ceramista, o ensino em cerâmica a possibilitou entrar em contato com 
os ceramistas instalados no município, levando-a fixar residência no local. “Eu já tinha uma 
relação de amizade forte com os ceramistas daqui, como a Mieko (Ukesaki) e o Alberto 
(Cidraes), devido ao fato de trazer sempre meus alunos de Itaipava para visitar os ateliês 
deles” (EMPREENDEDOR “A”, 2019). Para ela, o apoio psicológico obtido por meio dos 
colegas ceramistas do cluster foi fundamental para sua inserção na rede, como também, 
o auxílio inicial dado por seu companheiro, à época. “Eu tive um apoio real dos meus 
colegas ceramistas daqui da cidade, como Mieko, Alberto Cidraes, Sandra Quirino [...], 
eles já me conheciam e sabiam que eu agregava com o meu trabalho” (EMPREENDEDOR 
“A”, 2019). E ressalta que tal auxílio foi fundamental no que envolve a implantação de 
toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento. “Ele me ajudou a melhorar 
toda a infraestrutura do meu ateliê e também da minha casa, me auxiliando nas rotinas 
com pedreiros, construção [...]. Essa ajuda foi fundamental” (EMPREENDEDOR “A”, 2019).  
Nesta esteira, a artista classifica como positivo o relacionamento estabelecido com os 
atores da rede de Cunha, segundo a qual, fator essencial para o desenvolvimento de seu 
empreendimento. “O bom relacionamento não só com os ceramistas, mas também com 
os donos de pousadas daqui de Cunha, como da Pousada Shambala, sempre me ajudou 
muito, através das indicações do meu trabalho e do apoio psicológico” (EMPREENDEDOR 
“A”, 2019). E complementa, “já era amiga dos donos da pousada Shambala e fui chamada 
para fazer toda a louça da pousada deles. Isso foi e vem sendo até hoje um ótimo cartão 
de visitas para mim e para o meu trabalho. Eles me indicam sempre para seus hóspedes” 
(EMPREENDEDOR “A”, 2019).

Além de contatos próximos, a ceramista relata que detém uma vasta rede de 
contatos internacionais estes, obtidos devido a participações em cursos e em exposições 
em países como França, Portugal, Estados Unidos, Chile e Itália. A artista confidencia que 
tais conexões a possibilita trocas de informações e conhecimentos. “Eu tenho essa relação 
com o exterior devido aos meus estudos e sempre preservei esses contatos. Procurei 
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estabelecer uma parceria desde o início com os artistas de fora, oferecendo cursos e 
palestras ministrados por eles em meu ateliê” (EMPREENDEDOR “A”, 2019). E acrescenta, 
“as pessoas valorizam o que vem de fora e isso é um atrativo para alunos. As vendas são 
muito importantes, mas hoje a minha principal fonte de renda são os cursos oferecidos em 
meu ateliê” (EMPREENDEDOR “A”, 2019).

A entrevistada menciona que diversos benefícios foram e ainda são colhidos 
devidos a essas parcerias, como a atração de mais alunos, oriundos de diversas regiões 
do Brasil, para seu ateliê-escola. “Já tive alunos vindos de estados como Pará e Acre, por 
exemplo, e que estavam interessados em aprofundar seus conhecimentos em cerâmica” 
(EMPREENDEDOR “A”, 2019).

Mídias sociais denotaram importância para divulgação do trabalho da ceramista, 
acarretando maior procura por diferentes públicos a seu ateliê. “O YouTube foi um “bum” 
na minha carreira. Eu fiz quatro vídeos sobre o meu trabalho que foram muito importantes. 
Contratei um profissional (cinegrafista) que me acompanhou por 4 dias; ele filmava tudo o 
que eu produzia e apresentei esses vídeos em um congresso sobre arte de fogo. Os vídeos 
foram parar no YouTube, me deixando muito conhecida na área” (EMPREENDEDOR “A”, 
2019).

De acordo com a artista, relações próximas com contatos inseridos no cluster 
denotaram importância para a inserção de seu empreendimento, no que envolve 
estruturação, atração de clientes e apoio psicológico, este último, relatado como crucial 
pela a entrevistada. “O fato de você estar num lugar que muitas pessoas fazem o mesmo 
ofício e é reconhecido nacionalmente te protege, facilitando na venda de minhas peças e 
na divulgação do meu trabalho” (EMPREENDEDOR “A”, 2019).

Por fim, a ceramista atribui ao fato do município de Cunha ser reconhecido 
nacionalmente como uma estância climática de destaque no ramo da arte cerâmica, o 
crescimento de seu empreendimento. Para a entrevistada tal fato impulsiona as vendas e a 
capitação de clientes para seu ateliê. “Aqui é uma estância climática, daí as pessoas vêm 
passear e com isso querem levar uma lembrancinha e compram cerâmica, isso é bom para 
mim” (EMPREENDEDOR “A”, 2019).  

4.2 Empreendedor “B”
O empreendedor “B” é ceramista com formação em esculturas. Viveu no Japão entre 

os anos de 1990 a 2007, onde trabalhou e estudou cerâmica com o mestre Ryo Furuki e 
adquiriu habilidades em construção de fornos com o artista Masakazu Kusakabe. Motivado 
por questões familiares, sentiu necessidade de retornar ao Brasil e estruturar seu primeiro 
empreendimento voltado à arte cerâmica, escolhendo o município de Cunha, no interior de 
São Paulo. Deste modo, o entrevistado esclarece que em virtude de seu reconhecimento 
nacional junto a produção artesanal de artigos em cerâmica de alta temperatura, Cunha 
apresentou-se como o local mais apropriado. “Pesquisei muito para escolher onde iria me 
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instalar com minha família e cheguei a Cunha, um lugar onde conseguiríamos sobreviver 
com cerâmica no Brasil” (EMPREENDEDOR “B”, 2019).

O artista conta que inicialmente a grande dificuldade enfrentada por seu ateliê 
envolvia o fato em conquistar clientes, e revela que tal percalço foi superado com a ajuda 
obtida através de alguns ceramistas mais antigos inseridos na rede. Esta ajuda, segundo 
o ceramista, envolvia as indicações de seu trabalho a interessados, bem como, a troca de 
informações e experiências. “Na época, meu eu ateliê estava localizado na mesma rua do 
ateliê da Mieko, pioneira em cerâmica aqui em Cunha. Como ela já era muito conhecida 
nacionalmente, ela sempre me indicava, e isso me ajudou muito no começo, sem ela, talvez 
não teria dado certo” (EMPREENDEDOR “B”, 2019). 

Referente às vendas de sua arte, o artista conta que sempre utilizou da boa relação 
estabelecida com ceramistas locais, além disso, relata a importância em fazer parte do 
corpo de júri do Salão de Cerâmica de São Paulo, ligado à Sociedade de Cultura Japonesa. 
“Faço parte do júri do Salão de Cerâmica de São Paulo, ligado à Sociedade de Cultura 
Japonesa. Eles sempre me indicam para pessoas interessadas” (EMPREENDEDOR “B”, 
2019). Esta oportunidade impulsiona a comercialização de suas esculturas dentro e fora do 
cluster. E acrescenta a importância do uso de mídias sociais, como o instagram e facebook, 
para seu trabalho. “Eu acho que a procura pelo meu trabalho também se deve ao uso 
dessas mídias” (EMPREENDEDOR “B”, 2019).

Além do seu ateliê, o artista expõe seus trabalhos na Galeria Quinta Essência 
Café, um espaço inaugurado por iniciativa empreendedora de cinco amigos ceramistas 
e localizado na praça principal do município. O ceramista esclarece que a citada galeria 
foi criada devido à necessidade de proporcionar debates e exposições envolvendo 
arte cerâmica. Nela, encontros com artistas vindos de diferentes regiões do Brasil são 
viabilizados, proporcionando trocas de informações e experiências ligadas a arte cerâmica. 
“Optei também por vender minhas peças no Quinta Essência. Lá, tenho a oportunidade de 
mostrar o meu trabalho, entrar em contato com outros artistas e com um público maior de 
interessados” (EMPREENDEDOR “B”, 2019). 

O entrevistado destaca a importância em envolver a população local com a arte 
cerâmica, para isso, repassa seus conhecimentos como professor voluntário no Instituto 
Cultural de Cerâmicas Artísticas de Cunha (ICCC) e assim, cita relações de amizade 
estabelecida com outros ceramistas. “Eu e outros artistas locais fazemos um trabalho social 
juntos no ICCC (Instituto Cultural de Cerâmica de Cunha), e essa atividade foi o que nos 
aproximou” (EMPREENDEDOR “B”, 2019). O trabalho sem fins lucrativos promovido junto 
ao ICCC envolve jovens oriundos da rede pública municipal de ensino e de comunidades 
carentes do município, ocorrendo desde 2010, também desperta benefícios para o cluster 
cerâmico em geral. “A população está mais envolvida com a cerâmica, eles veem que isso 
não é coisa de forasteiro e isso ajuda a divulgar nossa arte e nosso trabalho para além do 
município. Isto é ótimo” (EMPREENDEDOR “B”, 2019). 
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Como presidente do ICCC, o artista relata a importância da instituição para a 
promoção de trocas constantes de conhecimentos, possibilitada por meio de palestras e 
cursos ministrados por artistas renomados e oriundos de países da América do Sul, como a 
Argentina. “Convidamos a Adriana Martinez, uma artista argentina, para ensinar a fazer um 
forno pré-colombiano a lenha. Ela ficou por aqui durante 10 dias com nossos alunos. Esse 
primeiro contato foi muito precioso para nós” (EMPREENDEDOR “B”, 2019).

O ceramista atribui a boa relação estabelecida entre os artistas empreendedores 
inseridos no município como o fator de maior relevância para o desenvolvimento dos 
empreendimentos ligados à arte cerâmica e ressalta que tal união está relacionada à 
consciência coletiva a respeito da individualidade do trabalho de cada ceramista. “Aqui 
todo mundo indica todo mundo. Não existe problemas quanto a isso. Todos sabem que 
o trabalho é individualizado e tenho certeza que é isso que faz funcionar o nosso APL” 
(EMPREENDEDOR “B”, 2019).

O entrevistado finaliza a entrevista ressaltando a importância dos relacionamentos 
estabelecidos com os artistas da rede e afirma que a essência da produção em cerâmica 
está na individualidade de cada artista, mas, segundo o próprio, a união entre todos da 
rede se faz necessária para o desenvolvimento dos empreendimentos do cluster. “O 
artista ceramista é muito individualista, ele tem seu próprio negócio, consegue fazer tudo 
sozinho, não precisa de ninguém. Porém, na hora de vender, a união se faz necessária” 
(EMPREENDEDOR “B”, 2019).

5 |  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
É possível observar, à luz da análise interna dos dados elementos comuns aos 

dois empreendimentos investigados (empreendedores “A” e “B”). Observou-se a influência 
positiva do capital social relacional (Laços Fortes e Fracos) e estrutural (Fechamento da 
Rede e Buracos Estruturais) à trajetória inicial dos empreendimentos. 

Em relação aos laços fortes, relações familiares e de amizade exerceram influência 
nos três empreendimentos analisados no decorrer de seus estágios iniciais (LARSON; 
STARR, 1993; LARSON, 1991; HITE; HESTERLY, 2001; LECHNER; HITE, 2005; 
DOWLING; WELPE, 2006; HITE et al., 2006; WAHID; INDARTI, 2013; AFANDI; KERMANI; 
MAMMADOV, 2017). Isso fica evidente, por exemplo, no caso da empreendedora “A”, em 
que foi destacada a participação de seu companheiro e de amigos inseridos na rede de 
Cunha, como Mieko Ukesaki e Alberto Cidares. Ainda em relação a laços fortes, foi possível 
observar como os empreendedores obtiveram importantes benefícios derivados de suas 
interações mais próximas (LEWIS; WEIGERT, 1985; ALDRICH; FIOL, 1994; BRUDERL; 
PREISENDORFER, 1998; HITE; HESTERLY, 2001; LIM; CHAN, 2018; SMITH; LOHRKE; 
ZIEMIANSKI, 2018). Um deles é a confiança (GRANOVETTER, 1973, 1983; COLEMAN, 
1988, 1990). Ela foi evidenciada nos dois casos estudados. 
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Analisando o comportamento dos empreendedores em relação às suas redes 
sociais, observa-se no Caso 1, que as redes sociais da ceramista não se confundiram com 
as redes da empresa. Isso porque o empreendedor “A” manteve os contatos comerciais 
adquiridos através da atividade empresarial exercida anteriormente à fundação de seu 
empreendimento em Cunha. Com isso, a ceramista estabeleceu relações apoiadas somente 
em laços de amizade com os demais colegas de ofício do cluster (HITE; HESTERLY, 2001). 

No que envolve o fechamento da rede, fatos corroboram proposições anteriores 
(COLEMAN, 1988, 1990). Benefícios derivados de redes fechadas foram obtidos pelos 
três empreendedores; neste caso, o da confiança, o do auxílio mútuo e o da obtenção 
de recursos de maneira facilitada. A confiança foi observada por meio da iniciativa de 
indicações. Empreendedores utilizaram a relação com laços fortes para se conectarem a 
laços fracos. Note como a confiança entre os membros da rede permite a indicação entre 
eles, um recurso somente derivado das interações. O auxílio mútuo, por sua vez, foi obtido 
por meio de laços de familiares ou laços de amizade, estabelecidos entre os entrevistados 
e os atores da rede. A ceramista contou com o auxílio de seu companheiro para inserção 
de negócio. 

No entanto, para o empreendedor “B”, a ajuda foi lograda por intervenção dos 
amigos ceramistas (GRANOVETTER, 1973, 1983). A obtenção de variados recursos foi 
facilitada pelo fato de os ceramistas estarem imersos em um cluster. Ressalta-se que ao se 
analisar o Caso 1 é possível observar elementos de benefícios derivados de redes fechadas 
(COLEMAN, 1988, 1990) e ainda pouco explorados na literatura de modo geral. Insere-se 
aí, por exemplo, o apoio psicológico, este evidenciado nas falas da empreendedora “A”. 

Outro fato notável nos dois casos analisados envolveu a utilização de mídias sociais 
pelos ceramistas, possibilitando uma relação comercial com interações menos frequentes 
(HITE; HESTERLY, 2001; LECHNER; DOWLING; WELPE, 2006; AFANDI; KERMANI; 
MAMMADOV, 2017). Tais recursos viabilizaram o alcance de públicos mais distantes (laços 
fracos), corroborando as premissas de Granovetter (1973, 1983) sobre a importância dos 
laços fracos para o desenvolvimento de empreendedores e empreendimentos. Os laços 
fracos, nos casos dos ceramistas, permitiram uma maior divulgação dos trabalhos e um 
incremento no número de peças vendidas pelos três ceramistas.

Evidencia-se que relações inicialmente formadas em razões de amizades e evoluídas 
para relações comerciais. Ou seja, conexões de amizades adquiriram, com o tempo, funções 
comerciais, fornecendo aos empreendedores recursos econômicos (LARSON; STARR, 
1993). No caso 1, a ceramista se tornou fornecedora de peças utilitárias em cerâmica para 
amigos de longa data, proprietários de uma pousada local. 

Porém, apesar da evolução dos laços ocorrida nos estágios iniciais dos 
empreendimentos, dados de campo sugerem que os laços fortes não perderam importância 
nos três casos observados (ZHOU; CHAN; SONG, 2017). Isto foi respaldado pelo fato de 
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os atores cultivarem um positivo relacionamento no cluster, despertando, assim, benefícios 
persistentes entre todos. 

Benefícios foram observados nos dois casos em virtude de relações com laços 
fracos (GRANOVETTER, 1973, 1983; GULTOM, 2016). No Caso 1, a ceramista fundou um 
ateliê escola devido à sua relação com artistas internacionais. Já no Caso 2, o ceramista 
obteve possíveis clientes para o seu trabalho devido à sua relação com pessoas fora da 
rede de Cunha. 

No momento em que os entrevistados revelam participações de atores distantes 
da rede na trajetória de seus empreendimentos, evidenciam-se influências de laços fracos 
e buracos estruturais (BURT, 1992) no desenvolvimento dos negócios em estágios mais 
avançados (HITE; HESTERLY, 2001; HITE, 2005). Nos casos observados, benefícios 
foram conquistados por causa de relações estabelecidas com o uso de mídias sociais e 
até mesmo devido a contatos com pessoas oriundas de outros países (GRANOVETTER, 
1973, 1983; BURT, 1992). Neste sentido, destaca-se a atitude da empreendedora “A” 
em preservar suas relações com artistas estrangeiros para, assim, usufruir de recursos 
vinculados a esses contatos desde a inserção de sua atividade comercial no município de 
Cunha. Tal comportamento implicou em distinta vantagem competitiva para a ceramista, 
recorrente desde o estágio inicial de seu negócio (BURT, 1992). 

Duas proposições teóricas trabalhadas no referencial não foram observadas em 
campo. Isso nos dois casos estudados. A primeira se relaciona à alta dependência sobre os 
laços fortes ao longo do empreendimento e como ela pode indicar um superenraizamento, 
isto é, excessiva coesão da rede empreendedora, prejudicial aos empreendimentos 
produtivos. A segunda, por sua vez, de que empreendedores iniciais usufruem dos recursos 
derivados dos laços fortes não por opção, mas por falta de alternativas. Salienta-se que a 
não observância de tais proposições não as refutam de maneira geral, mas, para os casos 
aqui investigados, não se demonstraram particularmente relevantes. 

6 |  CONCLUSÕES
Este artigo teve o objetivo de investigar como o capital social influencia a trajetória 

de empreendimentos iniciais do setor artístico. Sob a luz de duas importantes perspectivas 
do capital social, a relacional e a estrutural, o presente estudo abordou teorias envolvendo 
laços fortes (GRANOVETTER, 1973, 1983) e o fechamento da rede (COLEMAN, 1988, 
1990), como também laços fracos (GRANOVETTER, 1973, 1983) e os buracos estruturais 
(BURT, 1992). Envolvendo vertente empírica, foram investigadas as trajetórias de três 
empreendimentos durante seus 42 primeiros meses de fundação, projetando luzes para 
importantes conclusões de pesquisa.

Evidências de campo sugerem como diferentes benefícios puderam ser obtidos 
pelos empreendedores investigados através de relações estabelecidas na rede, em virtude 
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de relacionamentos com indivíduos não inseridos no cluster de cerâmicas artísticas de 
Cunha. Relações mantidas com familiares e amigos próximos (GRANOVETTER, 1973, 
1983) foram fundamentais à estruturação necessária ao início das atividades comerciais. 
O aporte financeiro, o suporte emocional e a ajuda prestada pelos citados entes foram 
importantes para a trajetória evolutiva dos ateliês, sendo essenciais, também, durante os 
estágios nascentes (primeiros 3 meses). Salienta-se que as fortes conexões estabelecidas 
entre os indivíduos inseridos no cluster ainda exercem relevância quanto à permanência 
e à manutenção dos empreendimentos estudados, mesmo estes estando atualmente em 
estágios mais avançados, como no Caso 1 e no Caso 2. 

Ao analisar a coesão na rede (COLEMAN, 1988, 1990), observou-se o fortalecimento 
de recursos, como a confiança e o auxílio mútuo entre os atores do cluster, contribuindo 
também para o desenvolvimento inicial e para a consolidação dos três empreendimentos 
estudados. O fechamento da rede de cerâmicas artísticas de Cunha despertou benefícios 
ainda hoje não identificados na literatura específica (COLEMAN, 1988, 1990). Foram 
observados em campo, por exemplo, a relevância de recursos como o apoio psicológico 
(citado pelo empreendedor “A”) quando da evolução dos estabelecimentos. Tal recurso 
merece ser objeto de novas investigações no futuro. 

No que diz respeito a laços fracos (GRANOVETTER, 1973, 1983) e a buracos 
estruturais (BURT, 1992), estes influenciaram positivamente os empreendimentos no 
decorrer de seus estágios iniciais. Relações estabelecidas com laços fracos e os benefícios 
derivados da intermediação de buracos estruturais (GRANOVETTER, 1973, 1983; BURT, 
1992) promoveram vantagens competitivas aos empreendedores observados. Conexões 
estabelecidas com contatos mais distantes forneceram aos ceramistas entrevistados novas 
informações, levando-os a explorar diferentes oportunidades no mercado. Como exemplo, 
pode-se citar a promoção do ensino em arte cerâmica na rede de Cunha, oportunidade 
explorada de modo pioneiro pela ceramista descrita no Caso 1. Deste modo, ficou 
evidenciado que relações com laços fracos e com buracos estruturais exercem importância 
para o desenvolvimento dos empreendimentos, tanto em seus estágios mais avançados 
quanto em seus estágios iniciais, ampliando a literatura da área. 

Mais que isso, no decorrer da análise dos casos, foi constatado o fato de que 
empreendedores se apropriam dos laços fortes para acessar os seus laços fracos. Tal 
conclusão projeta luzes para reflexões relacionadas à transitividade da rede. Isto é 
possibilitado em virtude de iniciativas como as indicações, um costume já consolidado 
entre os atores pertencentes ao cluster de Cunha. Assim, relações estabelecidas com laços 
fracos e buracos estruturais promoveram o alcance de um maior público consumidor. Tal 
fato influencia positivamente o quesito vendas aos empreendimentos como também trocas 
de informações, despertando o aprimoramento de conhecimentos entre os empreendedores 
analisados.

Contudo, foram percebidas limitações a esta pesquisa. Uma delas, ao analisar 
a trajetória longitudinal dos empreendimentos durante seus estágios iniciais. Apesar 
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da realização de entrevistas diretamente com os ceramistas fundadores de cada ateliê 
estudado, observou-se dificuldades entre eles para elaborar uma linha temporal. Esta 
limitação foi evidenciada durante os relatos de fatos e informações inerentes à época 
da fundação de seus negócios – a exemplo, os entrevistados 1 e 2. Possivelmente este 
problema esteja vinculado ao fato de tanto o empreendimento analisado no Caso 1 quanto 
no Caso 2 contarem com longa trajetória comercial (mais de uma década de existência 
em ambos os estabelecimentos). Nesta vertente, limitações metodológicas também 
persistiram no decorrer do trabalho. A ausência de transcrições envolvendo as observações 
comportamentais coletadas em campo durante as entrevistas impossibilitou a triangulação 
de dados. A adoção de tal medida contribuiria para uma análise mais consistente de cada 
caso estudado.

Em virtude desta investigação empírica, projetam-se luzes para estudos futuros 
envolvendo a influência do capital humano no desenvolvimento de empreendimentos 
pertencentes à economia criativa. Além disso, novos estudos deveriam compreender 
a rede global do cluster como o caso a ser investigado. Ao fazer isto, pesquisas desta 
natureza complementariam a investigação presente, que buscou como o caso as empresas 
imersas no cluster e não o cluster em si. Ao se estudar o cluster de maneira geral, poder-
se-ia empregar novas metodologias ou triangular métodos, obtendo, da combinação de 
levantamentos e estudos de caso, maior robustez nos achados.
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