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EDITORIAL

Prezado (a) Leitor(a), 

Apresento-lhe o Volume 24, nº 2, de abril a junho de 2023, da Revista Pretexto, um periódico 
de artigos científicos resultante de diversas pesquisas na área da Administração que contribui 
para o aprimoramento do conhecimento e desenvolvimento da sociedade.  Este volume traz os 
resultados de pesquisas de desenvolvimento teórico sustentados por ampla pesquisa bibliográ-
fica com propostas de novos modelos e interpretações para fenômenos relevantes no campo da 
Administração de Empresas: trabalhos teórico-empíricos direcionados para a prática do adminis-
trador, os artigos são baseados em pesquisas metodologicamente bem fundamentadas e o caso 
de ensino compõe as formas mais livres de contribuição científica, com abordagens mais críticas e 
criativas levando os leitores a reflexões sobre temas relevantes na área de conhecimento.

O primeiro artigo apresenta como a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável têm 
sido bastante discutidos na literatura. O estudo buscou analisar diferenças estatisticamente sig-
nificantes entre Brasil e Estados Unidos concernente aos valores ambientais de seus cidadãos, 
discutindo diferenças à luz das características da cultura nacional dos países comparados. Para 
tanto, analisaram dados de 1.486 brasileiros e 2.223 americanos com testes de correlação e com-
paração de médias. Cinco variáveis   representaram os valores ambientais dos indivíduos. Por sua 
vez, caracterizaram as culturas nacionais americana e brasileira com cinco dimensões culturais. 
Entre as cinco variáveis, três indicaram que brasileiros são mais engajados ambientalmente que 
americanos: importância dada à proteção do meio ambiente, priorizar o meio ambiente ao cresci-
mento econômico e participação em movimentos ambientalistas. Americanos se mostraram mais 
engajados ambientalmente que brasileiros quanto à participação em organizações ambientais e 
doações financeiras. 

O segundo artigo teve como objetivo geral identificar os principais impactos do teletrabalho, 
tanto positivos quanto negativos, em seus sentidos individuais, organizacionais e sociais, no ponto 
de vista dos teletrabalhadores. A pesquisa de natureza exploratória e descritiva, com abordagem 
qualitativa. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 15 teletrabalhadores do órgão público 
Palatium do Estado do Amazonas. Foi utilizado a técnica de saturação teórica inspirado na sis-
tematização de Falqueto, Hoffmann e Farias (2018). Quanto aos fatores individuais, a pesquisa 
apresentou que o teletrabalhador precisa buscar soluções para as dificuldades que a modalidade 
possa desencadear no âmbito pessoal.O maior impacto organizacional identificado durante as 
entrevistas foi a melhoria na qualidade de vida do trabalhador, gerando mais comprometimento 
por parte do servidor que, consequentemente, aumentou a sua produtividade. 

O terceiro artigo teve como objetivo analisar a estrutura intelectual sobre o efeito placebo 
em Ciências Sociais Aplicadas. A pesquisa foi baseada em uma análise bibliométrica de cocita-
ção das últimas duas décadas, executadas separadamente. Os estudos sobre efeito placebo no 
marketing tiveram início em 2005, com uma pesquisa sobre a sustentação teórica para a melhoria 
do desempenho cognitivo dos participantes com base em suas expectativas em relação ao preço 



de uma bebida. De outra maneira, as bases da teoria do efeito placebo vieram, em grande parte, 
das ciências da saúde e da psicologia. O tema efeito placebo nas Ciências Sociais Aplicadas é 
considerado imaturo, sendo relevante apresentar para os demais pesquisadores do assunto como 
está organizada a literatura desse fenômeno.

O quarto artigo considerou o potencial de geração de valor das Marcas Próprias e seu inci-
piente uso no Brasil em relação a outros países, o objetivo foi analisar como a oferta de Marcas 
Próprias pelos atacadistas pode gerar valor para supermercados de vizinhança que as comer-
cializam. Foi realizada pesquisa qualitativa, com estudo de casos múltiplos, coleta de dados por 
meio de entrevistas com proprietários/gestores de supermercados de vizinhança que faziam parte 
de redes gerenciadas por atacadistas líderes no mercado nacional e que comercializam Marcas 
Próprias. As entrevistas foram gravadas e transcritas para análise de conteúdo. Foi possível con-
cluir que a Marca Própria ainda não gera valor para os supermercados de vizinhança em relação 
ao aumento do faturamento e das margens de lucro, embora seja capaz de fidelizar o cliente às 
lojas por serem considerados produtos de boa qualidade com preços acessíveis. Os entrevistados 
demonstraram expectativa de incremento nas margens de lucro com esses produtos futuramente.

O quinto artigo objetivou o crescimento das Empresas B tem despertado o interesse de pes-
quisadores por seu crescimento exponencial nos últimos anos. O objetivo do estudo foi caracte-
rizar o modelo de negócio de impacto das empresas B. Tratou-se de uma pesquisa descritiva e 
documental das organizações híbridas certificadas como Empresas B em toda a América Latina e 
Caribe. Os resultados sugerem que as Empresas B buscam lucros que lhes permitam criar resul-
tados sociais e/ou ambientais positivos. O sucesso não foi medido pela maximização dos lucros 
para proprietários e acionistas, mas pelos impactos socioambientais positivos que as empresas 
puderam causar nos ambientes em que estavam inseridas.

O sexto artigo apresentou como objetivo avaliar a influência do engajamento sobre o compor-
tamento de compra e o consumo de produtos verdes em estudantes universitários do estado do 
RS. O estudo foi quantitativo de cunho descritivo através de uma survey, cuja coleta de dados foi 
realizada por meio de um questionário. A análise de dados foi realizada a partir da estatística des-
critiva e multivariada. Os achados evidenciaram que o engajamento possuiu um impacto positivo 
no comportamento de compra verde, e o comportamento de compra e consumo estão relaciona-
dos a problemas ambientais e de recursos e eram motivados não apenas pelo desejo de satisfazer 
as necessidades de um indivíduo, mas também pela preocupação com o bem-estar da sociedade.

O último artigo, deste volume, teve como objetivo avaliar como o tema mindfulness relacio-
nado ao suporte nas tomadas de decisão foi abordado entre os anos de 2012 e 2021 na literatura 
científica. Foram analisados 467 documentos válidos, resultados de pesquisa na base SCOPUS 
referente os termos: Mindfulness e Decision-Making. Adotou-se a bibliometria, utilizando das leis 
de Lotka, Bradford e Zipf. Esta pesquisa foi quantitativa, longitudinal, com finalidade descritiva e 
explicativa. Na análise, obteve-se resultados que refutaram as leis de Bradford e Lotka, eviden-
ciando que o tema ainda está em estágio inicial na literatura científica, o que também se explica 
pelo baixo número de publicações sobre o assunto. A lei de Zipf ressalta que esses assuntos 
podem ser mais explorados. Os estudos sobre o tema estão em crescimento em todo o mundo, 
com destaque para os Estados Unidos, berço do mindfulness. Os estudos na área de saúde – 
Medicina, Neurociências e Enfermagem – se destacam, seguidos pelos materiais das áreas de 
Administração, Gestão e Ciências Sociais.



Nesse volume da revista teremos um caso de ensino que teve como objetivo analisar o dilema 
da Intercarga, uma empresa de agenciamento de carga internacional diante de desafios no relacio-
namento comprador-fornecedor. A Intercarga constantemente aplicava a escolha de fornecedores 
e negociação dos fretes, porém, devido os constantes choques na demanda do comércio interna-
cional, precisou se adaptar ao novo cenário e enfrentar grandes embates no relacionamento com 
seus parceiros. Espera-se que o público-alvo do caso estivesse mais apto a fortalecer a gestão de 
relacionamento com os fornecedores, levando em conta aspectos internos e externos. No formato 
de caso para ensino, utilizando dados qualitativos primários, por meio de observação participante, 
o caso também permitiu a proposição de estratégias para melhorar o relacionamento com os 
fornecedores e gerir adequadamente os momentos disruptivos, respondendo o dilema: Continuar 
explorando alternativas com parceiros menores, que vem mostrando empenho, mas ainda assim 
tem um menor poder de negociação, ou continuar apostando no parceiro com força de mercado, 
mas que cada vez menos os prioriza? Como resultado, o caso promoveu a análise do processo de 
escolha de fornecedores, além de explorar a capacidade para o processo de tomada de decisão e 
o fortalecimento da gestão de relacionamento com fornecedores.

Publicamos este número da revista Pretexto na certeza que seus artigos contribuirão para o 
desenvolvimento de conhecimentos acerca da gestão estratégica das organizações, da inovação, 
da gestão de pessoas, do ensino e pesquisa em modelos presenciais remotos mediado por tecno-
logias, liderança relacional e papel da mulher na gestão estratégica.

Assim, quero registrar nosso agradecimento aos revisores, à equipe editorial da Pretexto e 
convidar a todos os pesquisadores para que enviem artigos para os próximos volumes.

Prof.a Dra. Renata de Sousa da Silva Tolentino
Editora da Pretexto

Universidade FUMEC


