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EDITORIAL

Prezado(a) Leitor(a), 

É com satisfação que apresento o Volume 25, nº 2, referente ao período de abril a junho 
de 2024, da Revista Pretexto, um periódico acadêmico dedicado à publicação de artigos cientí-
ficos oriundos de variadas pesquisas no campo da Administração. Este volume reúne resultados 
de investigações teóricas fundamentadas em uma ampla revisão bibliográfica, propondo novos 
modelos e interpretações para fenômenos relevantes no âmbito da Administração de Empresas. 
Os artigos, elaborados a partir de metodologias sólidas, têm como foco a prática administrativa e 
oferecem contribuições científicas em formatos mais dinâmicos. Além disso, as análises críticas 
e criativas presentes incentivam os leitores a refletirem sobre questões fundamentais na área de 
Administração, enriquecendo o conhecimento e promovendo o desenvolvimento social.

O primeiro artigo investiga as ambições, expectativas e estereótipos associados a mulheres 
em cargos de liderança em organizações brasileiras e busca explorar os desafios enfrentados por 
mulheres em cargos de liderança, com foco nos fenômenos queen bee e teto de vidro. Assim, a 
partir de um survey com 293 mulheres. Analisaram-se como fatores sociais e organizacionais 
influenciam as trajetórias profissionais em cargos de liderança. Os resultados indicam a presença 
dos fenômenos queen bee e teto de vidro com variações conforme a posição ocupada. Justificati-
vas meritocráticas, usadas por participantes para explicar sua trajetória, foram identificadas como 
um fator que pode reforçar diferenças nas organizações. O estudo ainda destaca a relevância de 
estratégias organizacionais que promovam um ambiente mais equilibrado e propício ao desen-
volvimento de talentos em todos os níveis hierárquicos, reduzindo desigualdades e estereótipos.

O segundo artigo analisou os resultados proporcionados por estratégias de gestão ativa de 
compreensão facilitada, baseada em medidas de performance, para carteiras de Fundos Imobili-
ários (FIIs) negociados na Brasil, Bolsa, Balcão – B3. Apesar das contribuições da Teoria Moderna 
do Portfólio para a otimização de carteiras, alguns estudos demonstram que os portfólios “ingê-
nuos”, ou “1/N”, continuam sendo boas alternativas, pois conseguem incorporar bem os benefícios 
da diversificação. Dessa forma, questiona-se se essas estratégias, aplicadas aos FIIs com melhor 
desempenho, podem proporcionar retornos superiores aos benchmarks.Foram formadas 8 cartei-
ras igualmente ponderadas, mas com diferentes critérios de formação. Para a análise, levaram-se 
em consideração os anos de 2012 a 2020, com frequências de revisão anual dos portfólios. Os 
desempenhos das carteiras foram comparados com alguns benchmarks de mercado de renda 
variável: IDIV, IBOV e o IFIX. Os resultados revelaram que essas estratégias de gestão ativa podem 
ser utilizadas por investidores não sofisticados e proporcionar retornos positivos maiores e mais 
consistentes, principalmente em momentos de estabilidade e alta do mercado. Em relação às con-
tribuições, este estudo fornece insights para investidores que buscam estratégias de gestão ativa 
para melhorar seus retornos na gestão de fundos de investimento imobiliário. 

O terceiro artigo apresenta uma pesquisa que analisou o impacto da designação de professo-
res na qualidade educacional na rede estadual de Minas Gerais, considerando o vínculo precário 
dos docentes e sua relação com os resultados escolares, medidos pelo Ideb e desempenho dos 
alunos em avaliações externas. O estudo utiliza modelos de regressão linear para analisar resul-
tados educacionais de escolas estaduais do ensino médio em 2017. Variáveis como regularidade, 



adequação da formação docente, nível socioeconômico dos alunos e percentuais de professores 
designados foram avaliadas. Os resultados identificaram que o aumento do percentual de profes-
sores designados em cargos vagos está associado à redução da proficiência dos alunos no Saeb 
e à queda no Ideb. Porém, observou-se relação positiva com a taxa de aprovação. Verifica-se que 
a precarização da contratação docente impacta negativamente a qualidade do ensino, reforçando 
a necessidade de políticas públicas que priorizem a estabilidade e valorização do magistério. O 
estudo contribui ao explorar um tema pouco abordado, enriquecendo o debate sobre os determi-
nantes da qualidade educacional e suas implicações práticas e sociais.

O próximo artigo identifica as características do comportamento empreendedor utilizadas 
na criação de laboratórios de inovação (i-Labs) no setor público, bem como aquelas desenvolvi-
das ou aprimoradas durante projetos conduzidos nesses espaços. Assim, busca-se classificar as 
características comportamentais empreendedoras dos servidores em dois momentos (ex-ante / 
ex-post) da experiência em projetos de inovação nos i-Labs. O estudo enfatiza o desenvolvimento 
de competências específicas necessárias para fomentar a inovação no setor público. A partir da 
realização de entrevistas semiestruturadas com 14 servidores do i-Lab e da análise de conteúdo 
baseada em categorias previamente estabelecidas a partir da revisão de literatura, identificou-
-se que os i-Labs demonstram utilizar características comportamentais empreendedoras ex-ante, 
como busca por oportunidades, capacidade analítica e geração de valor público. Durante os pro-
jetos, desenvolvem-se novas competências ex-post, como empatia, confiança criativa e gestão de 
projetos. Além disso, os resultados evidenciam que as experiências nesses laboratórios aprimo-
ram as competências iniciais dos servidores, promovendo aprendizagem contínua e colaboração.

O quinto artigo trata do tema do silêncio no trabalho e tem por propósito identificar os motivos 
que levam os indivíduos a ficar em silêncio no trabalho, a partir dos itinerários da produção cientí-
fica internacional. O trabalho analisou os resultados de uma revisão sistemática da literatura com 
abordagem descritiva e qualitativa, realizada na base de dados da Web of Science. Os 57 artigos 
foram analisados por meio do Software RStudio (biliometrix e biblioshiny) e software VOSviewer. 
Os resultados são representados por um mapeamento dos itinerários da produção científica inter-
nacional, destacando o perfil das publicações e análise da estrutura conceitual da temática por 
meio do acoplamento bibliográfico, sendo possível identificar os motivos dos indivíduos para o 
silêncio enquadrados em um modelo conceitual. Além disso, também realizou-se a análise de evo-
lução temática e, por fim, uma agenda de pesquisa para estudos futuros foi desenhada.

O sexto artigo tem por objetivo investigar as estratégias de gerenciamento de autenticidade 
nos conteúdos de endosso compartilhados pelas categorias de Social Media Influencers (SMIs), 
considerando as tipologias que descrevem influenciadores nativos, natos; isto é, aqueles que obti-
veram fama a partir das mídias sociais, diferenciando-os das celebridades tradicionais. Assim, sob 
a óptica dos conceitos de marketing de influenciadores, de autenticidade e de estratégias do seu 
gerenciamento, identificaram-se novas características de autenticidade, de validação e de respon-
sividade, além das propostas pela literatura anterior para compor o modelo teórico e revelou-se 
que os microinfluenciadores adota estratégias de autenticidade mais alinhadas com a autentici-
dade absoluta, considerada a mais eficaz. Assim, verifica-se que a paixão é a matriz contextual que 
orienta o desenvolvimento do conteúdo dos influenciadores analisados

Por último, mas não menos importante, o sétimo artigo trata da análise do sentimento do 
investidor tem recebido atenção em pesquisas financeiras. As bases teóricas referem-se à: Teoria 
dos prospectos, Teoria do limite à arbitragem, Teoria da mente, Modelo ABC e Modelo de sis-



tema dual de preferência. O ensaio teórico sintetiza as discussões anteriores acerca dos vieses 
comportamentais, conferindo ênfase às literaturas que contribuíram para discussões acerca do 
sentimento do investidor, perpassando por Finanças Clássicas/Tradicionais, Finança Comporta-
mental e Neurofinanças. Os resultados mostram que a partir de críticas quanto a racionalidade 
ilimitada dos agentes, pressuposto das Teorias Clássicas Financeiras, os vieses comportamentais 
passaram a receber atenção. A fim de explicar ou compreender esses vieses comportamentais 
dos investidores na tomada de decisão financeira, foram adicionados insights da psicologia e da 
neurociência.

É com a convicção de que os artigos aqui apresentados trarão valiosas contribuições ao 
avanço do conhecimento nas áreas de gestão pública, gestão de pessoas, gestão financeira, 
marketing e comportamento do consumidor, mídias sociais, gestão escolar e aspectos de gênero 
por meio de métodos qualitativos e de métodos quantitativos que lançamos esta edição da revista 
Pretexto. Aproveitamos para expressar nossa gratidão aos revisores e à equipe editorial da revista 
pelo empenho e dedicação. Por fim, reforçamos o convite a todos os pesquisadores para subme-
terem seus trabalhos para os próximos volumes.

Boa Leitura!!!!!

Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura
Editor-chefe da Revista PRETEXTO - Universidade FUMEC


