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RESUMO 
 

ropiciado pelo empreendedorismo. No 
entanto, ao mesmo tempo que o empreendedorismo precipita percentuais de crescimento, na 

principais causas dessa disparidade incluem 
planejamento. Se torna cada vez mais salutar que o fomento empreendedor governamental 
contemple iniciativas que capacitem o empreendedor a transformar ideias em 
empreendimentos lucrativos. Diante desde contexto, o presente artigo tem como objetivo 

responder a seguinte pergunta de pesquisa
governamentais de apoio e fomento ao empreendedorismo pode fortalecer o setor e reduzir a 
mortalidade precoce empresarial? 

-se na 
perspectiva quali- . 
Infere- -se apto a 
identificar -los no mercado; o que cumula em maior 
competitividade e sustentabilidade financeira. 

alternativas de crescim  
 
Palavras-Chave

                                                 
1   PROEAD. E-
mail: hellenkarlaflor@hotmail.com 
2  

- UEPB. Departamento de Arquivologia. E-mail: jacquebarrancos@hotmail.com.  
  

 

 
-  
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desemprego. 

apoio ao empreendedor.  

-se 

 tempo. E o 

empreendedor entra no mercado para satisfazer uma necessidade, quer financeira, recreativa, 

e planejamento destacam-se entre as principais causas de mortalidade empresarial 

s Empresas (SEBRAE).  

preocupantes nas iniciativas de apoio e fomento ao empreendedorismo; pois conforme aponta 

Instituto Brasileiro de 

as que ingressam; 22,7% das empresas fecham as portas no primeiro ano de funcionamento, 

rcado, mais de 60% das 

 

realizada em 2015 e patrocinada pelo (SEBRAE)  sobre  indicam 

que a maioria dos empreendedores brasileir  de forma 

 

E dentre outros fatores apontados pela (GEM), a pesquisa explica que uma parte 

expressiva dos empreendedor

(

esse apoio ocorra de fo
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48,6% dos 

 

ticas de planejamento que levem o 

 do que se deseja construir, o mapa de onde se pretende 

chegar.  

-

de uma empresa, 

de r

 

d

organi

que de 

 

o empreendedor e surge como uma ferram

atividade empreendedora.  

A vista 
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o

 a seguinte 

apoio e fomento ao empreendedorismo pode fortalecer o setor e reduzir a mortalidade precoce 

empresarial? 

Salienta- ema proposto pelo presente artigo, 

dedor. 
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2  

Principiado por atitudes individuais ou coletivas, o empreendedorismo caracteriza-se 

-estar 

  

 

nos dias atuais como a melhor arma para o desemprego; definido por Dolabela (2006 apud 

quanto maior a Taxa de 

Empreendedores Iniciais (TEA), que mede o percentual 

(PIB) (GOMES; ALVES; FERNANDES; 2013).  

mundial, e

orient

 

 
2.1 O incentivo governamental ao empreendedorismo 

 
De uma forma geral

empreendedores de alto i  

regras de propriedade; regras tri

e as regras que afetam a liquidez e a disponibilidade de capital (incluindo taxas de juro e 
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atividade 

-capital; programas de 

 (GOMES, ALVES; FERNANDES; 2013). 

 

No campo empreendedor, o principal agente fortalecedor do empreendedorismo no 

inte

 

empreendedor, como para empresas que buscam um novo posicionamento no mercado; onde 

  

Ressalta-

-PB do governo do Estado, 

 

Recentemente, destaca-

Bah o 

 com objetivo de 

a

tendo em vista que no vigente ano, as micro e pequenas empresas representam 27% do (PIB) 

s. 

-
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importante papel precursor no incentivo ao empreendedorismo, dentro e fora da sala de aula, 

cursos sociais de 

Universidades Empreendedoras, organizado pela 

 Juniores em 2016, para avaliar as universidades mais 

 

destaca-se o 

2005, destinado a microempreendedores populares, formais e informais (com atividades 

 

-se a Lei 

 11.196/05.  

A  Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, estipulou tratamento diferenciado e favorecido a micro e 

pequenas empresas e em seu artigo 65 

(BRASIL, 2006).  

A lei 

(trinta e seis mil reais); limite alterado para R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais) pela Le  

 

No entant
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conhecimento e planejamento do seu empreendimento. Aliado aos pontos supracitados, o 

empreen

en

mortalidade precoce empresarial a baixa escolaridade do empreendedor e a falta de 

, 

2017). 

Organismos como a 

empreen  

habilidades, valores e atitudes), para que os seres humanos pudessem sobreviver, 

desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar 

plenamente do desenvolvime

 

spanha e Turquia, 

 

Na mesma linha, o Parlamento Europeu em 2006 recomendou que o 

-chave para a aprendizagem ao 

longo da vida, reco  

Dados do estudo Entrepreneurship Education at School in Europe National Strategies, 

Curricula and Learning Outcomes 

 lo e Resultados de Aprendizagem), publicado em 2012 pela 

empreendedorismo faz parte do ensi

-lo a partir da 



17 

 

 
 

 
Um dos principais motivos que levam ao fechamento de micro e pequenas empresas 

uma empresa na base do im

adminis  

Para Oliveira (2009, p.46): 

possibilitando que a empresa conquiste mais competitividade e mais 

consolidada pela empresa. 
 

(LACOMBE, 2009, p.70).  

antecipadamente o melhor curso d -

-

(2001, p.09) ratific

 

do planejamento o 
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 Por se tratar de u

estendem-  

 

atividade, e preocupa-  

 

 

 

 Trata-

 

 Envolve as unidades departamentais, abrange recursos 

preocupa-se em atingir os objetivos de cada departamento. 

 

departamento da empresa. 

operacional as atividades e a 

 

  

 -se com o alcance de metas 

  

  

Na mesma linha, Chiavenato (2003) acrescenta que cada planejamento produz um 

objetivo 
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relacionados ao comportamento do corpo organizacional, chamado de normas e regulamentos. 

fluxogramas; receitas e despesas em um dad

atividades (agendas), representados por cronogramas; e o modo como as pessoas devem 

comportar-

nais (CHIAVENATO, 2003). 

empreendimento, pois trata-

interligada para que haja efetivamente sucesso organizacional. 

 
 

 
 

e colocar no papel todas as v

 

Nesse aspecto, Chiavenato (2007, p. 140) 

 . O 

mesmo autor explica que o 

ele retrata o empreendimento em todas as su  

Ainda conforme Chiavenato (2007, p. 140)

das quais: 

 principalmente investidores, bancos e 
financeiras  
externos as c
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da realidade 

um checklist 

te firme, com 

 

 

in
-los no mercado. 

 
-

 

 

realidade e que contemplem as especificidades do setor; pois conforme afirma o mesmo autor: 

Ele representa um levantamento exaustivo de todos os elementos que 
 

onde, quanto  sejam externos  
(CHIAVENATO, 2007, p.134). 

 

-

 

 
-lo 

recursos s  
 

-se 
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a perspectiva de crescimento desde o projeto inicial; uma vez que as expectativas de 

 

 

2.  

-

estabelecem-  

 

mercado, o plano de marketing, o plano 

 

 

2.4.1  

 

r apresenta o empreendimento de forma 

 

-se 

 

 

  

 

Este primeiro momento 

a saber: 

 Os dados da empresa (Nome do Empreendimento e CNPJ); 
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 Dados dos Gestores

 

responsabilidades assumidas por estes gestores no empreendimento estudado.

 

 

 

A consec

 

 Conceitos Organizacionais

 

-se ao que a empresa oferece 

de acordo com o tipo do empreendimento, com o porte e com os objetivos empresariais; e os 

valores, referem-

colaboradores, ou seja, o modo como esta procede em busca de seus objetivos. 
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2.4.2  

 

envolvendo-

 

Fornecedores. 

 

 Estudo dos Clientes 

 

Para poder descobrir como os clientes podem ser abordados e como satisfaze-

preciso identificar: Qu

-

 

 

 Estudo dos Concorrentes 

 

Identificado o perfil dos clientes, o empreendedor depara-

s fortes e fracos dos seus concorrentes? (Quanto a 

oferecidos? (Conser

entre outros). Inclui-

influencia diretamente nos custos e na rentabilidade obtida; ao mesmo tempo que o 

empreendedor pode considerar utilizar a mesma parceria, ou estabelecer nesse quesito um 
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 Estudo dos Fornecedores 

 

ver uma maior margem de 

 

 

2.4.3 Plano de Marketing 

 

que 

-

 

 

  

 

-

dade no tamanho, nas cores, no material, na textura, e 

expectativas em qualidade e design, corresponder as necessidades do cliente e ao mesmo 

-se o 
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 Fo  

 

- -se a pagar; 

-alv

 

 

 io 

 

-

- -lo. Um conhecido ditado 

imagem da empresa; ou propagandas comerciais, quando o objetivo direto for a venda do 

produto comercializado. 

 

  
 

A forma de comercializar, refere-

por qual meio o p

sentido. 

 

2.4.4 Plano Operacional 
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-se em: Layout; Capacidade Produtiva e 

 

 Layout 

 

objetivo de diminuir o tempo empregado nas ativid

 

 

  

 

mensurada a partir da capacidade produtiva total atual ou inicial quanto a disponibilidade dos 

 

financeiros 

trab

 

 

  

 

-prima chega na empresa, por quais processos o produto passa para atingir sua forma 
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s podem ser observadas no processo produtivo, mas para 

so que ele tem que trabalhar. 

 

 

 

2.4.5 Plano Financeiro 

 

dos. E quando fala-se em 

 

 

 Investimentos 
 

bens que facilitem o processo produtivo. Aqui encaixam-
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 Receita  

 

Receita 

seu 

 

lhe pertence, o

 

 

   

 

to; 

, seguros, material de 

expediente, de limpeza e etc.  

 

ropagandas, panfletos, adesivos, 

 

 

 

 

o mercado ao mesmo tempo. A maneira mais comum u
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 strenghnes/ , 

weakness/fraquezas, opportunities/oportunidades e threats/ ; que traduzidos para o 

76), temos que:  

 as da empresa ou de seus donos, que 

representam vantagens competitivas sobre seus concorrentes e que facilitam o alcance 

dos objetivos organizacionais;

 

 

e

 

reduzir a sua lucratividade.
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a metodologia utilizada caracteriza-se pela 

natureza aplicada 

problemas concretos (FONTELLES et al., 2009).  

Quanto a forma de abordagem, a pesquisa apoia-se na perspectiva quali-quantitativa, 

diferenciada, complementam- a realidade social, pois mesmo sabendo que 

formas de abordagem (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012), nenhuma das duas 

o completa dessa realidade, 

e  

continuum

1993, p.247). 

-se em geral de 

-se 

pensamento percorre fatos particulares com finalidade de descobrir as causas e constatar fatos 

universais (ZANELLA, 2009).  

s seus fins 

 em proporcionar maior familiaridade 

- ); e b) 

p.42). 

 

Quanto aos procedimentos de coleta e tratamento de dados, o presente artigo assume 

Cervo e Bervian (1983, p. 55) como uma pesquisa que 

organismos como (SEBRAE), (IBGE) e 



31 

 

ementos constantes nas estruturas dos Planos 
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resentado o impacto das iniciativas governamentais sobre o 

empreendedorismo publicado nas pesquisas Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

realizadas nos anos de 2015 e 2016, patrocinada pelo 

Pequenas Empresas (SEBRAE), que contempla a entrevista de profissionais e especialistas 

atuantes no ecossistema empreendedor brasileiro. E p

-

erne das atividades estatais.  

  Impacto das iniciativas governamentais sobre o empreendedorismo 

 
            Fonte: Adaptado de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017. 

 

itantes e 

cas enfrentadas na 

competitividade da atividade empreendedora.  
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E quanto a E

aumento de iniciativas de fomento ao empreendedorismo por meio de incubadoras, 

 

brasileiro. 

Patronais. 

Conforme dados apresent

 

-

de 

 

 

2009 a 2014 com base na 

A pesquisa aponta que dos 694,5 mil 

empreendimentos que nasceram em 2009, apenas 275,0 mil ainda permaneciam em atividade; 

ou seja, 

mercado. 
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 Fonte:  

Dentre os principais fatores identificados pelo estudo Causa Mortis: o sucesso e o 

fracasso das empresas nos primeiros cinco anos de vida, publicado pelo (SEBRAE) do estado 

 precoce dos novos empreendimentos. E ainda que haja 

 

 

 Estimativa do tempo de planejamento 

 
            Fonte:  SP, 2014. 
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haviam feito 

planejamento por mais de seis meses antes de abrir a empresa, contra 31% das empresas que 

dedicar-  

 preendedores entraram no mercado sem ter levantado 

 

   

 
    Fonte: quenas Empresas  SP, 2014. 

Observa-

maximizar potencialidades e retornos. Se a maior parte dos empreendedores entra no mercado 
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Ainda conforme o estudo Causa Mortis, 

2014, dentre as empresas que encerraram 

 

  s 

 
            Fonte:  SP, 2014. 

fico 5) e a falta de 

e rentabilidade, conforme assegura os dados apresentados acima. 
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Problemas financeiros e falta de clientes certamente seriam evitados se o 

-

tagens e desvantagens de onde o empreendedor pretende investir seus recursos. 

pelos dados aq

 

 

mente quando considera-se os significantes 

 

 

 

 

 

 

fornecedores); 

 

 

 

dos processos operacionais, Oportunidades de  
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Todavia, estes elementos citados podem ser alocados de forma diferente a depender da 

buscou-

es; como segue na Tabela 1. 

Tabela 1   

Estrutura do autor 
(DOLABELA, 2006) 

Estrutura do 
(SEBRAE, 2013) 

Estrutura dos autores 
(KUHN; DAMA, 2009) 

  1 Capa 
mpresa   

3 Plano de Marketing 3 Plano de Marketing  
4 Plano Financeiro  4 Plano Operacional  
5 Anexos 5 Plano financeiro  

   Empresa 
  7 Plano de Marketing 
  8 Plano financeiro 
   
   
  11 Anexos 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 

a 

-

o mesmo suporte de planejamento.  

 

Executivo e sur

 

m surge um novo 

elemento que calcula indicadores de viabilidade, como: 

(KUHN; DAMA, 

o tempo de retorno do investimento 
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Outro ponto observado na estrutura dada pelos autores 

-

quem vai aplicar o plano ou para quem vai avaliar 

s financeiras, quadro detalhado de uso e fonte de recursos, mapas 

equipamentos a adquirir. 
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do e qualquer empreendimento, o risco faz parte de sua 

consideravelmente.  

Dado que as micro e pequenas empresas representam mais que um quarto do (PIB) 

brasileiro e que Organismos como a (OCDE) e (UNESCO) destacam o empreendedorismo 

govername

 

-

-lo nas esferas educacionais e 

para o desemprego e que impossibilitam ascens  

-

de seu desenvolvimento, sem promover a articul

 

destaca-  consultorias para o empreendedor, 

-criado no 

ano de 2017.  

Todavia, aponta-

empresarial para cada nova empresa ingressante no mercado e a necessidade de investimento 

desenvolvimento de pessoas com habilidades para inovar e identificar oportunidades, 

capacitando-  
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Ressalta- do planejamento para o 

 base no comportamento do 

 

-

permitir que o empreendedor entre no mercado com mais se

sustentabilidade financeira do empreendimento.  

e consulta

-  

governamentais de apoio e fomento ao empreendedorismo apresenta-

 partir dessa ferramenta, o empreendedor passa 

mir 

mortalidade empresarial. 
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IMPORTANCE OF THE USE OF THE BUSINESS PLAN IN THE INITIATIVES OF 
THE PUBLIC ADMINISTRATION OF SUPPORT AND PROMOTION OF 

ENTREPRENEURSHIP 
 
 

ABSTRACT 
 

Based on economic problems faced in the recent years, the government has found to foster the 
performance and competitiveness of micro and small enterprises in order to promote the 
economic development offered by entrepreneurship. However, at the same time that 
entrepreneurship precipitates growth rates, contrary to alarming numbers of companies that 
close the doors early. And the main causes of this disparity include lack of capacity, 
knowledge and lack of planning. It is becoming more and more salutary for government 
entrepreneurial development to contemplate initiatives that enable entrepreneurs to turn ideas 
into profitable ventures. From the context, this article has as objective to evaluate the 
Business Plan as a strategic tool for Public Administration, in the governmental initiatives of 
support and foment to the entrepreneurship in the country; with the purpose of answering the 
following research question: Can the use of the Business Plan in government initiatives to 
support and foster entrepreneurship strengthen the sector and reduce early business mortality? 
In order to reach the proposed objectives, the methodology used assumes exploratory and 
descriptive characteristics; while its approach is based on the qualitative and quantitative 
perspective, based on a bibliographical survey of suitable sources. It is inferred that from the 
formulation of the Business Plan, the entrepreneur becomes able to identify eminent risks, 
before committing them in the market; which cumulates in greater competitiveness and 
financial sustainability. This consideration of foment to the entrepreneurship is the oxygen 
channel so that it can have in the Public Administration alternative of growth, renovation and 
adjustments of innovation in its public policies. 

Keywords: Public Administration. Entrepreneurship. Planning. Business plan. 
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