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RESUMO 

0 futebol e considerado urn dos fenomenos de diversao e alegria em todos os 
cantos do mundo, em especial aten<;ao ao futebol brasileiro que e a paixao, o 
entusiasmo e a alegria, mas para o born desempenho de urn time de futebol, estao 
ligados varies aspectos que podem influenciar o born desempenho de urn time, 
como a questao financeira do clube, o lade emocional, a distancia dos familiares, e 
as constantes cobran<;as da torcida, vern influenciando o atleta. Destaca-se em 
muitos estudos recentes a questao do bern estar psicol6gico do atleta como 
influencia sabre o seu desempenho, mas em nenhum case ficam evidenciadas as 
verdadeiras questoes que levam o atleta a ter urn born desempenho em campo, ou 
que fatores o levam a urn mau desempenho. 

Palavras - chave: financeiro, psicol6gico, torcida, resultado. 
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1. INTRODUCAO 

0 futebol tern sido destaque nos diversos meios de comunicayao, jornais, 

revistas, radios e televisao. Toda essa repercussao traz diversas formas de analise 

sobre os jogos, freqOencias, principais times esportivos e regras. Visto como uma 

atividade de grande popularidade, o futebol e considerado urn dos esportes mais 

praticados, deve-se principalmente a facilidade de pratica-lo, ate mesmo em 

pequenos espayos e com poucas regras, com uma pequena bola, torna-se a 

atra9ao, a diversao de urn grupo de pessoas. 

0 futebol nasce de muitas formas, mas, talvez, nas9a mais como futebol de colegio, de 
patio, ou campinho atras das arvores [ ... ] Mesmo que nao se ensine nada a respeito desta 
arte de jogar futebol. Por isso ele guarda urn gesto de espontaneidade, parece ser obra 
liberada pela alegria de seguir a bola e se reconhecer entre companheiros que chutam na 
mesma dire9ao. OSTERMANN (1998 p.152). 

0 futebol foi introduzido no Brasil por Charles Muller, 1 no final do seculo 

XIX, inicialmente praticado por jovens de classe alta, esporte considerado da elite, 

foi introduzido nos colegios brasileiros por estes jovens que conheceram o esporte 

atraves de viagens a Europa, e em pouco tempo o esporte deixou de ser privilegio 

das elites, e passou a ser pratico por clubes, em fabricas por operarios e em 

camadas menos favorecidas. Atualmente e o esporte mais praticado no territ6rio 

nacional. 

Na decada de 1920, tanto o continente europeu quanto o Americana, foram 

importantes para a consolidayao do futebol como espetaculo das massas. 0 

1 Charles Muller e considerado o pai do Futebol no Brasil (1974- 1953). 
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sucesso de torcidas, tornando as estadios, ate entao pequenos, apertados para o 

grande numero de pessoas que se aglomeram nas filas para apreciarem as 

partidas. 

[ ... ] o que Charles Muller trouxe, em 1894, foi urn esporte universitario e burgues, elegante 
e obediente a urn c6digo. Esporte de 'Gentleman', exatamente como sao o ten is e o golfe 
hoje. [ ... ] pelo menos dez a nos seguintes, o futebol continuou urn jogo ingles e de elite: os 
jogadores eram, na sua esmagadora maioria, tecnicos industriais e engenheiros ingleses 
(SANTOS, 1981 apud FREITAS, 2000, p. 3). 

0 papel importante que a imprensa teve para a populariza9ao deste esporte 

deve ser destacado. Jornais e emissoras de radio refletiam a cultura popular e sua 

preferencia pelo futebol, refor9ando sua notoriedade. Possivelmente esta visao 

diferente do futebol, marque a passagem de uma sociedade tradicional e 

conservadora para uma moderna. (PRONI, 2000). 

Porem, ha registros de que este esporte ja vinha sendo praticado desde 

1890 em Belem do Para, par ingleses no porto da regiao amazonica. A "manchete" 

em sua se9ao esportiva afirma que o bu9o do futebol brasileiro seria o Rio grande 

do Sui trazido par Mr. Artur Lawson2
. Este com grande dificuldade em ter adeptos 

ao novo esporte, principalmente a sociedade que nao aceitava, homens com 

pernas "cabeludas" correndo atras de uma esfera de couro. Ressalta-se que nesta 

epoca de introdu9ao do futebol no Brasil, o pals acabara a pouco com a 

escravidao e o regime republicano recem estava instalado. Par isso a inova9ao era 

apenas prioridade da elite dominante, pais a segrega9ao e a tradi9oes imperiais se 

mantinham vivas. Assim o esporte era vista como forma de educa9ao social desta 

elite, que via como moderniza9ao, de uma sociedade culturalmente avan9ada 

(PRONI, 2000). 

Na decada de 70, nem se cogitava que um clube de futebol trataria seus 

torcedores como "clientes", trocariam de tecnico pensando na cota9ao de suas 

a9oes na Balsa au procuraria diversificar suas areas de investimento Atualmente o 

futebol tern se tornado uma comercializa9ao, onde chama a aten9ao de 

empresarios e consequentemente o interesse em uma participa9ao mais ativa no 

2 0 primeiro time do Rio Grande foi Arthur Lawson (hoje nome do estadio do clube), 
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mercado, onde ha uma supervalorizagao dos profissionais envolvidos neste 

esporte. 

Nos ultimos anos tambem se percebe o grande investimento de 

patrocinadores neste setor, com isto esta se tornando uma atividade mais 

estruturada e planejada e assim buscar objetivos propostos par uma equipe de 

trabalho de forma efetiva e economica. (PRONI, 2000, p. 46). 

0 futebol tambem pede ser considerado como uma superagao e 

modernizagao. Em uma visao mundial o futebol esta passando par 

transformagoes, onde os avangos tecnol6gicos proporcionam uma maier interagao 

entre diversas culturas, atividades e pafses. Dentro da estrutura do futebol, os 

treinadores sao considerados de grande importancia para o desenvolvimento e 

evolugao do time, mas sao os principais alvos de criticas e frequentemente 

responsaveis pela baixa produtividade de uma equipe, e com isto nao conseguem 

atingir os objetivos estipulados pela equipe. (LEAL, 2000). 3 

No Brasil, a forma9ao deste profissional bern como sua especializa9ao e razao de 
constantes discussoes. Por ser o futebol amplamente divulgado pela midia e com a 
evolu9ao e moderniza9ao do mesmo, a fun9ao do treinador envolve responsabilidades que 
exigem umas forma9oes qualificadas, conhecendo a cultura geral deste esporte, bern como 
suas formas de expressao e comunica9ao. (LEAL, 2000, p. 211). 

Com o surgimento de mudangas na legislagao vigente do futebol, e a 

introdugao da Lei Zico4
, induziu a revolugao no futebol, a Lei ressalta 

principalmente a possibilidade de criagao de clubes e federagoes, obrigando aos 

clubes e federagoes a adotarem metodos empresariais como gestae administrativa 

e setores responsaveis pelo financeiro da instituigao. 

E atraves da Lei Pele5
, reformulou artigos da Lei Zico, referente ao processo 

de funcionamento do sistema profissional esportivo, uma das reformulagoes foi a 
extingao a Lei do Passe, o que possibilitou aos jogadores o direito de serem seus 

3 LEAL (2000), ressalta a necessidade do treinador conhecer a hist6ria do futebol e a sua evolu9ao 
do decorrer das decadas. 
4 Lei 8.672/93, denominada de Lei Zico 
5 Lei 9.615/98, denominada como Lei Pele 
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pr6prios "do nos", o que evidencia a necessidade de ajustes e moderniza<;ao deste 

setor. 

Outre fato que chama a aten<;ao neste esporte e as administra<;oes 

(dirigentes amadores) que se envolvem em polftica nacional, e administram em 

fun<;ao de interesses pr6prios ou partidarios, buscando manter a pratica deste 

esporte subsidiada pela sociedade, onde em alguns casas nem os encargos 

trabalhistas dos profissionais sao honrados, tornando o futebol altamente lucrative. 

As CPI's 6
, que procuram investigar os velhos acordos paternalistas e 

manipula<;oes que estao denegrindo a imagem do futebol. Esses problemas 

afetam nao somente os diretores do clube, mas tambem a comissao tecnica e 

jogadores que acabem se preocupando com questoes de organiza<;ao e estrutura 

do clube. (RUBIO, 2001). 

Uma empresa quando possui uma boa administra<;ao consegue progredir e 

expandir, no caso do Futebol nao e diferente, tambem pode ser considerada como 

uma equipe de trabalho que precisa unidade superar os obstaculos e desafios para 

garantir o sucesso e a permanencia no mercado. Quanta ao aspecto financeiro, o 

custo do futebol esta se tornando cada vez mais elevado, e por isso mesmo e 

imprescindfvel que os clubes comecem a trabalhar dentro de urn planejamento 

para que se evitem problemas futures (BRUNORO, 1997).7 

As profissoes como um todo, tendem a ter certas caracteristicas que incluem: um suporte 
de conhecimento; uma pratica profissional; desempenhos especificos e unicos; estrutura de 
carreira; uma filosofia, etica e c6digo de pratica; avalia~ao da efetividade dos 
desempenhos; e associa~oes profissionais (RUBIO, 2001, p. 13). 

Considera-se fator decisive para a produtividade de uma equipe, a 

integra<;ao da diretoria, comissao tecnica e atletas: a diretoria ofertando de forma 

profissional boas condi<;oes de trabalho, seja na estrutura ffsica como no 

o Comissoes Parlamentares de lnqueritos. 
7 A questao financeira e bastante relevante para o autor, que destaca a importancia do financeiro 
para o desempenho do time, indiferente da quantidade de pessoas envolvidas ou do porte do time 
de futebol. 
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gerenciamento dos recursos financeiros e humanos; a comissao tecnica, com 

tempo para desenvolver seu trabalho, que deve ser muito bern planejado, com 

objetivos bern definidos e com seus elementos integrados no processo; e, 

finalmente, os atletas, cujo suporte ofertado pela diretoria e comissao tecnica, 

devem estar conscientes do seu trabalho e estar em condi9oes de executa-lo da 

melhor forma possfvel, buscando sempre o seu melhor desempenho. (BRUNORO, 

1997). 

1.2 DETERMINA<;AO DOS OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo Geral: 

• Demonstrar a existencia de rela9ao entre a boa gestae administrativa e o 

desempenho esportivo de um time de futebol. 

1.2.2 Objetivo Especffico: 

• Demonstrar que uma boa administra9ao financeira I contabil e um fator 

para bons resultados dentro de campo, tendo como objeto de estudo o 

Coritiba F.C. 

1.3JUSTIFICATIVA. 

0 futebol tern se constitufdo num dos fenomenos s6cio-culturais mais 

importantes do seculo XX, com destaque especial ao futebol de campo. Este vern 

mobilizando um grande numero de pessoas, materiais, instala9oes e recursos 

financeiros. Para que todos estes recursos possam ser melhores aplicados, e 

necessaria o sucesso nas competi9oes e este esta baseado nao somente da 
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preparagao ffsica, mas tambem a qualidade dos treinamentos e na satisfagao em 

contribuir para o crescimento do clube. 

A questao acima destaque bern a ideia de CANETE (1996, p. 23), ( ... )quem 

voce acha que, provavelmente produzira mais e melhor: Um indivfduo cansado, 

desmotivado, fatigado, com dares pelo corpo, estressado, deprimido, com baixa 

auto-estima e com sua saude global comprometida, ou aquele indivfduo saudavel, 

equilibrado emocionalmente, satisfeito, feliz e motivado?8 

Oferecer boas condigoes de trabalho significa oferecer boas condigoes de 

vida aos indivfduos. E condigoes de trabalho englobam tudo o que influencia o 

proprio trabalho. Trata-se nao apenas do posto de trabalho e seu ambiente, como 

tambem das relagoes entre produgao e salario; duragao da jornada, da semana, do 

ano (ferias), da vida de trabalho (aposentadoria); do repouso e alimentagao, do 

servigo medico. social, escolar, cultural, e esportivo. Nao se limita ao trabalho, no 

sentido restrito, de trabalho produtivo e assalariado, mas de um conjunto de 

incentives, acredita-se que o desempenho dos atletas sera melhor do que somente 

os treinamentos, o individuo necessita de incentives e desafios para se sentir 

realizado no desempenho da sua fungao diaria. WISNER (1987). 

Desde o inicio dos tempos, acreditava-se na "satisfagao cerebral" do 

exercfcio. Os gregos afirmavam que os exercfcios deixaram suas mentes mais 

lucidas, o desejo e os musculos estao tao acostumados a trabalhar em conjunto e 

a realizar suas tarefas com menos dispendio de forga que o intelecto e 

comparativamente, deixado livre. Qualidade de vida eo que eo indivfduo sonha e 

o que realmente conquista. Somes aquila que buscamos, o que alcangamos. 

(RUBIO, 2001 ). 9 

Compreende-se tambem que o ambiente onde o indivfduo esta inserido tern 

caracterfsticas peculiares, influenciando-o no que diz respeito aos aspectos fisicos 

o CANETE (1996), a motivar,;ao eo estado emocional do individuo sao fatores nao controlaveis e 
de dificil mensurayao, e um processo que possibilidade trabalhos continuos, mas nunca uma 
certeza para o born desempenho. 
9 0 autor considera a satisfar,;ao do individuo como sendo um dos principios para o born 
desempenho na atividade fisica. 
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e sociais, estabelecendo significados pr6prios que revelam informa<;oes da 

realidade a ser estudada. 

1.4 METODOLOGIA 

Este trabalho adotou a pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, pais 

esta perspectiva fornece ao pesquisador urn conjunto de procedimentos que 

possibilitam uma interpreta<;ao da realidade explorada. Sabe-se que o metoda 

qualitative e pertinente quando o fenomeno a ser estudado e complexo e de 

natureza social, ao que se acrescenta a ideia de que "o comportamento humane, 

muitas vezes, tern mais significados do que os fatos pelos quais ele se manifesta" 

(TRIVINOS, 1987, p. 122). 

Ao se trabalhar com enfoques qualitativos, o pesquisador deve estar atento 

aos significados dos fatos que se apresentam durante a investiga<;ao, pais, os 

indivfduos envolvidos sao afetados direta ou indiretamente pela realidade cultural e 

social que esta sendo vivenciada. 10 

1.4.1 A Pesquisa Bibliografica 

Serao analisadas fontes te6ricas adquiridas em livros, jornais, artigos 

cientfficos, artigos da Web e revistas, buscando adquirir uma maior compreensao 

sabre o tema proposto para o estudo. 

10 Esta abordagem parte do pressuposto de que as pessoas agem em funvao de suas cren9as, 
percepy6es, sentimentos, valores e seu comportamento tem sempre um sentido, um significado 
que nao se da a conhecer de modo imediato. 
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1.4.2 A Pesquisa Explorat6ria 

As informa9oes sabre o assunto abordado encontram-se em livros, revistas 

especfficas e artigos cientificos, onde se podem obter dados para realizar o estudo 

e assim coletar informa9oes que possam disponibilizar. 

1.4.3 Caso Escolhido - Coritiba Foot Ball Club 

0 Coritiba Foot Ball Club eo mais tradicional clube de futebol do estado do Parana 

, maior vencedor de campeonatos estaduais com 32 tftulos desde 1916 ; e 

primeiro representante do estado a conquistar o Campeonato Brasileiro de Futebol 

em 1985. 

Caracteriza-se par ser urn dos grandes clubes do futebol brasileiro , estando 

classificado em 14° Iugar no ranking da Confedera9ao Brasileira de Futebol . 

Tern sua atual administra9ao voltada para a emprezariza9ao do clube ( POZZI 

1998 ; LANCELLOTI 1997 ) 

1.5 PROPOSTA 

Para MEDEIROS (1959, p. 5): 

·, ... ) Considerando a alegria, a satisfa9ao pessoal, as possibilidades de desafogo e de allvio 
de tensoes e o prazer da cria9ao, que as atividades de recreio costumam trazer aos que 
delas participam ativamente, tornou-se 6bvia a sua valia para a conserva9ao do equilibria 
emocional. Quando alguem se entrega "de corpo e alma" a uma dan9a ou a prepara9ao de 
um canteiro, seu ffsico, inteligencia e emo9oes trabalham juntos, indissociadamente. 
Dizemos que este alguem esta funcionando como personalidade integrada, em que tudo 
converge para uma atividade voluntariamente abra9ada, a qual absorve o individuo todo. 
Tal integra9aO de funcionamento nao beneficia apenas a saude fisica; e basica para a 
saude mental de uma pessoa. 

Nas sociedades, a atividade ffsica, tern sido urn fator decisivo na qualidade 

de vida, principalmente relacionado a saude. A saude esta sendo considerada 

como condi9ao humana nas dimensoes fisica, social e psicol6gica, nao somente a 
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0 bem-estar envolve; estar livre de sintomas, doen<;as au dares tanto quanta 

possfvel; estar satisfeito e realizado com a atividade desenvolvida, e para isto e 

precise urn conjunto de op<;oes e alternativas para o esportista. (MEDEIROS, 

1959). 11 

Sabemos que diversos fatores influenciam o desempenho de uma equipe 

de futebol ; com o maier profissionaliza<;ao do esporte , faz-se necessaria termos 

melhores condi<;oes para jogadores e comissao tecnica desempenharam com 

qualidade suas fun<;oes , uma destes fatores e a estabilidade financeira da 

entidade , que se conseguida , oferece condi<;oes ideais para o desempenho de 

jogadores e comissao tecnica . Desta forma propomos atraves do estudo de caso 

avaliarmos as indicadores economicos do Coritiba F.C. nos anos de 2004 e 2005, 

e verificar se coincidem as fates de boas gestoes financeiras I contabeis , com as 

resultados obtidos nos campeonatos disputados . 

2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

A prepara<;ao de urn atleta e composta par fatores fisicos, tecnicos, taticos e 

psicol6gicos. Embora estas quatro areas sejam reconhecidas como importantes 

para aumentar o rendimento esportivo, o atleta geralmente treina arduamente as 

aspectos ffsicos, tecnicos e taticos, e esquece do lado da motiva<;ao e bern estar 

do atleta. E importante considerarmos o corpo como manifesta<;ao do ser humane 

integral com emo<;oes, sentimentos, intui<;oes e pensamentos registrados 

corporalmente. Atraves dele e que se estabelecem as rela<;oes consigo mesmo, 

com o outre e com o Universe. (FLEURY, 1998). 

11 0 nfvel de satisfac;ao com a vida pode ser medido nas escalas que avaliam a auto-estima. 
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( ... ) a humanidade se caracteriza pela capacidade de produzir conhecimentos e 
tecnologias visando atender suas necessidades e interesses. E bern verdade que o 
sentido de necessidades e interesses nao e universal, pois cada segmento social (seja no 
sentido econ6mico, etario, de genero, etnico, etc.) tern os seus pr6prios interesses e 
necessidades, muitas vezes contradit6rios. E compreensfvel, e inevitavel, que estas 
contradi<;oes gerem lutas e conflitos decorrentes da tentativa de fazer dominantes certos 
valores e mecanismos de interven<;ao.(WISNER, 1987p, 84). 

0 esporte exige cada vez mais urn desempenho perfeito do atleta, voltado, 

muitas vezes, apenas para a performance. Saude e qualidade de vida deixam de 

ser prioridade, o que aumenta consideravelmente a situa9ao de estresse. Os 

fatores psicol6gicos desfavoraveis sao elementos que influenciam o desempenho 

do atleta (FLEURY, 1998).12 

As investiga9oes tradicionais e ainda predominantes no ambito da 

performance desportiva levam em conta apenas aspectos quase que 

exclusivamente biol6gicos. Ultimamente, porem, estudos sabre habitos de vida 

vern despertando o interesse da comunidade cientifica na medida que se faz 

necessaria identificar os possfveis fatores de interferencia no desempenho 

desportivo. A saude mental e o flsico do atleta se fundem para uma boa 

prepara9ao do ffsico, mas caso ocorram problemas de ordem emocional, ha 

estudos que comprovam a necessidade de se envolverem questoes como o 

treinamento eo emocional. (CRATY, 1984). 

As altera<;oes psicol6gicas sao particularmente importantes por que muitas vezes elas 
antecedem os disturbios fisiol6gicos. De fato tern se observado que a ansiedade e a 
depressao parecem ser o produto do supertreinamento, e que atletas estafados 
apresentam sintomas similares aos dos indivfduos deprimidos. A aplica<;ao irracional de 
exercfcios ffsicos e o excesso de competi<;6es que levam o atleta ao esgotamento estao 
associados a modifica<;oes negativas em seu perfil psfquico. A variavel tensao, depressao, 
raiva, fadiga e confusao mental apresentam-se acima da media, e o vigor ffsico, abaixo 
(GHORAYEB, 1999). 

Atualmente, a organiza9ao do trabalho de treinadores de futebol tern 

enfrentado diversas dificuldades uma delas e a instabilidade profissional, com 

12 FLEURY (1998), a saude mental, e psicol6gica de cada individuo deve ser analisada 
individualmente, o grupo desenvolve as atividades em conjunto, mas as influencias externas sao 
determinadas por cada individuo. 



13 

mudan<;as constantes dos clubes em seu comando tecnico, a falta de afinidade 

com o clube, provoca rupturas na estrutura do Departamento de futebol, pois 

mudan<;as constantes podem prejudicar o desempenho do time de futebol e das 

demais areas envolvidas. 0 que torna inevitavel a perda de produtividade e a 

motiva<;ao dos atletas. Atualmente os clubes visam a contratagao de antigos 

jogadores, os que estao encerrando a sua carreira de jogar, e acabam mantendo o 

vinculo com o clube. (LEAL, 2000). 13 

A Preparagao Psicol6gica dos jogadores nao teve a mesma evolugao que 

as demais areas no futebol. Mesmo com o infcio do profissionalismo, a 

preocupagao com os aspectos psicol6gicos do atleta nao foi bern preparada, e 

aplicada pelas equipes de tecnicos. As conseqoemcias disto ja estao afetando as 

equipes, apenas nas decadas de 80 e 90 o estudo e a aplicagao da Psicologia 

foram reconhecidos pelos profissionais do futebol, pois, mais do que nunca, 

buscava-se somente o aspecto ffsico, a resistencia do individuo, e agora os clubes 

estao atras de contribuigoes para melhorar o desempenho dos times. (FRANCO, 

2000). 

Esta preocupagao ja esta incentivando clubes a fazerem estudos nas mais 

diversas areas, entre elas a Psicologia, trouxessem contribuigoes para a evolugao 

do futebol. Em fungao de muitos jogadores serem de famflias menos favorecidas, 

portanto, com grandes probabilidades de problemas na sua formagao (familia, 

religiao, relacionamentos), torna-se muito mais clara a importancia da psicologia 

aplicada ao futebol para buscar-se o equilfbrio emocional que todos necessitam 

para um born desempenho profissional. 

"0 mundo esportivo esta mudando. A competitividade esta mais intensa. A 

grande procura de um diferencial em grandes equipes, nas mais variadas 

modalidades esportivas, e a preparagao psicol6gica" (FLEURY, 1998). 

13 A contratac;;ao de antigos jogadores como tecnicos, e vista como um ponto positive pelo autor, 
pois o profissional carrega consigo uma bagagem de experiencia positivas e negativas que podem 
resultar em taticas para o born desempenho do time. 
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E verdade que os progresses taticos e de treinamentos trazidos pelas 

condutas vern dando sustenta<;ao ao futebol 'for<;a'. Porem, e verdade que esses 

metodos nao atendem somente as expectativas de jogar e gostar de futebol, pais o 

gosto brasileiro pelo futebol encontra-se referenciado a individuos criativos, 

indeterminados, imprevisfveis que podem ser traduzidos na forma de jogar de 

jogadores como Leonidas da Silva, Pele, Garrincha, Ronaldinho, entre outros 

craques da sele<;ao. Os criterios de avalia<;ao tanto de rendimento ffsico como de 

exito, exigidos no futebol 'for<;a' acabam confiscando a criatividade, a alegria, a 

imprevisibilidade eo potencial expressive dos jogadores. (PRONI, 2000). 14 

2.1 A GESTAO PARTICIPATIVA 

No mundo dos neg6cios nem todos os assuntos devem ser discutidos 

apenas internamente. Afinal, a troca de experiencia entre empresas e entidades 

que auxiliam no desenvolvimento desses empreendimentos, tern se mostrado 

como urn dos fatores decisivos para o fortalecimento do desenvolvimento das 

empresas, que assimilam li<;oes e dicas trazidas par aqueles que ja passaram par 

situa<;oes semelhantes aquelas enfrentadas pela maioria das empresas. Quando 

nao e permitido que exista esta troca de experiencia, penalizamos aqueles que 

necessitam do conhecimento e conseqoentemente a capacidade de resolu<;ao do 

problema tambem fica bastante reduzida. 

Um dos assuntos mais poh§micos sobre administragao de empresas e o da organizagao de 
modo geral. Embora muitos aleguem conhecimento e experiencia, poucos realmente estao 
preparados para essa diffcil missao. Na pratica, o grande problema e que quase todos se 
julgam habilitados, intervindo e opinando com influencia nas decisoes, as vezes 
catastr6ficas, mesmo que seja em seu proprio desfavor como donas do neg6cio. 
(LERNER, 1996, p.203). 

14 Conforme comentado par diversos autores, o psicol6gico do atleta tera influencia no seu 
desempenho, o que podera gerar um desgaste emocional, e levar o atleta a depressao, desanimo e 
a falta de interesse em jogar e defender o seu clube. 
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0 conhecimento eo born desenvolvimento das empresas esta diretamente 

ligado a capacidade de gestao de neg6cios em gerenciamento da produ<;ao, de 

servi<;os. A gestao empresarial provem de controles de mercado, dados 

estatfsticos, acertos e tentativas, e controles sabre os investimentos e custos fixos 

dentro da empresa, bern como a valoriza<;ao profissional no seu direcionamento e 

comando.(LERNER, 1996). 

A capacidade das empresas em rela<;ao a competitividade e crescimento de 

mercado dependera muito dos gestores dentro da organiza<;ao. Quando a 

empresa nao via bern, os seus colaboradores tambem sentem a cobran<;a em 

rela<;ao aos problemas enfrentados pela empresa. Em urn clube nao e diferente, 

tambem e considerado como uma empresa, com seus gestores e colaboradores 

Uogadores), o sucesso ou o insucesso do setor financeiro interfere no desempenho 

dos jogadores, que sabre influencia da rna administra<;ao e dos insucessos da 

empresa, pode deixar os jogadores nao motivados para competir e conquistar 

novas tftulos para o clube. (CRATTY, 1996). 

Organizar consiste em aplicar corretamente criteria e metodologias, assim como estudar a 
fundo culturas organizacionais de cada empresa e de seu pessoal basico atuante. Nao 
importa se o neg6cio e pequeno, medio ou grande, ou se o ramo e hospitalar, hoteleiro, 
comercial, industrial, imobiliario, cibernetico, jornalistico, de radio e TV, turismo, comercio 
exterior e outros. Ou seja: a questao e de mentalidade, de filosofia de trabalho, de postura 
profissional e etica, sem perder de vista o objetivo principal de qualquer empreendimento 
que quem quer que seja costuma envolver-se: ganhar dinheiro. (LERNER, 1996). 

A polftica de gestao das empresas deve levar a participa<;ao dos 

profissionais no seu contexto tradicional de administra<;ao, comparando com a 

necessidade de forma<;ao de profissionais especificos da area da empresa com e 

experiencia direta de trabalho do dia-a-dia. Segundo Drucker (1993, p.27), "uma 

organiza<;ao e urn grupo humano composto par especialistas que trabalham em 

conjunto em uma atividade comum (. .. ), ela e feita para durar- talvez nao para 

sempre, mas par urn perf ado de tempo consideravel". 

Os gestores que sao obrigados a terem uma forma<;ao bastante ampla 

para ser considerado culturalmente desenvolvido. Devem demonstrar atitudes 
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inteligentes e conhecimentos sabre polltica, economia e financ;as (para manter e 

ampliar o patrimonio), informatica, artes, llnguas, geografia e hist6ria mundial. 

Como se isso nao bastasse, para estar integrado ao seu meio, precisam, tambem, 

saber gerenciar empresas, produzir e operar maquinas modernas (autom6veis, 

computadores, fax, telefones celulares, caixas eletronicos). (SANTOS, 1990). 

A gestae empresarial para as empresas e responsavel par fazer as fates 

acontecerem de forma produtiva e rentavel para as objetivos das empresas. 0 

modele de gestae e definido como sendo a representac;ao abstrata e simplificada 

de objetos, sistemas, processo au eventos reais. Para LERNER (1996) a gestae 

empresarial se divide em tres tipos, a operacional financeira e econ6mica. 15 

Para a empresa a finalidade do negoc1o e da missao do neg6cio, ha 

somente urn foco a determinado, urn ponte de partida. E o consumidor. 0 

consumidor define o neg6cio [ ... ]. Gada consumidor define uma empresa diferente, 

tern diferentes expectativas e valores, compra alga diferente. As dificuldades 

financeiras fizeram as empresas avaliar suas capacidades de produzir e vender 

produtos melhores do que seus concorrentes e com prec;os competitivos e assim a 

possibilidade de gerar Iueras no final do perlodo. Toda a preocupac;ao com a 

questao financeira das empresas chega rapidamente as pessoas (que sao 

empresas), que dependem da sua sobrevivencia, se a empresa vai mal, o 

funcionario refletira isto no seu desempenho. (DRUCKER, 1993, P. 38). 

Nao basta gerenciar - materializar - oportunizar condi<;:oes: o homem deve tambem 
consumir. Para que se de o consume e necessaria, entre outras coisas, que se disponha 
de flexibilidade e aceita<;:ao de bons servi<;:os. Dessa forma, o aumento do tempo de 
utiliza<;:ao de servi<;:os oferecidos atraves de uma empresa prestadora de servi<;:os (escola 
de nata<;:ao) encontra uma 16gica dentro do proprio sistema de gestae onde as adapta<;:oes 
gerenciais, esportivas e de servi<;:os. (FLEURY, 1998, P. 56). 

Na fase de planejamento, devem ser estabelecidos as objetivos a serem 

alcanc;ados pela empresa/ au clube, e fazer com que todos participem e tenham 

15 A Palavra gestae pode ser considerada como a arte ou capacidade de administrar recursos para 
que esses sejam eficientes e eficazes no cumprimento de suas expectativas ou fun<;:oes. 



17 

conhecimento dos investimentos realizados. Para avalia<;ao da execu<;ao das 

a<;oes utilizam-se indicadores. A escolha de indicadores exige, nao apenas 

competencia tecnica, mas, sobretudo sensibilidade conhecimento dos profissionais 

no processo da gestae. Alem de envolver competencia a defini<;ao de indicadores 

de desempenho tambem requer competencia administrativa. (FURTADO, 1977). 16 

Na busca de oferecerem os melhores resultados para a empresa, a busca 

pela qualidade, o ser humane cria a "milagrosa" divisao social do trabalho e com 

ela a dificuldade de administrar a empresas que geram servi<;os com constantes 

necessidades de flexibilidade as necessidades do cliente, metodos tradicionais da 

administra<;ao basica voltada ao esporte que tern como caracterfstica a 

credibilidade de sua qualidade de servi<;os e flexibilidade no atendimento das 

necessidades e expectativas geradas nos jogadores. "Basicamente, quanta mais 

escasso, dinamico e complexo o ambiente - ou seja, quanta maier a incerteza 

ambiental, maier a necessidade de flexibilidade da empresa. ConseqOentemente, a 

estrutura organizacional resultara em maier eficacia organizacional". (CRATTY, 

1996). 

Qualquer atividade que manipule valores esta sujeita ao controle de custos. Desde o 
pequeno agricultor ate o microempresario e a grande empresa necessitam de controle de 
Custos. 0 lucre ou o excedente da receita sobre o custo (no sentido ample) representa, na 
maioria das vezes, uma questao de sobrevivencia empresarial. Por isso, se a empresa nao 
souber quanto custa, ela nao sabera se esta perdendo ou ganhando dinheiro. Para toda e 
qualquer empresa, um born sistema de custos e indispensavel, pois somente atraves do 
controle dos mesmos, poderao ser feitos neg6cios lucrativos. Case contrario poderao 
resultar em prejuizos. (SANTOS, 1990, p.19). 

As empresas deixaram de viver de rendas de aplica<;ao financeira, o 

Balan<;o Patrimonial e a apura<;ao do Luera Final das empresas deixaram de 

contar com urn relevante item de reflexo nesses resultados, a famigerada Corre<;ao 

Monetaria dos ativos imobilizado e do Patrimonio Uquido e a (mica formula capaz 

de manter uma empresa no mercado seria produzir cada vez mais e melhor, e com 

custos cada vez mais baixos para poder competir com seus concorrentes que 

16 FURTADO, ressalta a importancia do conhecimento do profissional para a elabora9ao e 
execu98o de um planejamento, o que podera levar anos para o retorno do resultado. 
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estavam numa luta feroz para conquistar uma importante fatia do mercado. 

(LERNER, 1996). 

Quando o ambiente externo e dinamico e mutavel, no interne prevalece a 
estrutura organica, com decisoes descentralizadas, pouca definic;ao de autoridade 

e menor dependencia de regras e regulamentos, facilitando o relacionamento com 

o mercado e com o publico. Desta forma, o processo da gestae empresarial tern 

quatro fungoes distintas: planejamento, organizac;ao, direc;ao e controle, as quais 

atuam como princfpios gerais da administrac;ao. (FLEURY, 1998).17 

Os objetivos da gestae financeira tratam da identificac;ao da capacidade 

financeira da empresa em assumir e investir nas oportunidades de neg6cios 

oferecidas no mundo dos neg6cios. A gestae financeira torna-se necessaria para o 

sucesso da empresa, a partir do memento pesquisas demonstram o quanto a falta 

de recursos afeta no desempenho dessas empresas. (OEITOS, 2002) 

A falta de recursos financeiros e apontada como uma das maiores dificuldades com que 
convivem as Pequenas e Medias empresas, a caremcia de recursos e um fator que limita os 
investimentos necessaries para que estas empresas se desenvolvam ou, ate mesmo 
sobrevivam. Segundo dados apresentados em seminario intemacional realizado no Mexico 
em 1993, sob o tema "0 papel das micro, pequenas e medias empresas no processo de 
globaliza<:ao da economia mundial. (DEITOS, 2002, P. 32)". 

0 reflexo de tudo isso em poucos anos de economia foi a demissao de 

varies profissionais/ gestores (a maioria sem qualificac;ao) e a busca de 

profissionais preparados para o mercado, a descoberta que apesar do Brasil ter 

urn grande potencial de desenvolvimento, as empresas ate o final dos anos 80 nao 

atendia mais as necessidades de urn mercado que buscava reconhecer e 

remunerar apenas quem produzisse com qualidade e menor custo. (TEIXEIRA, 

1986).18 

17 0 setor financeiro tern grande impacto sobre a estrutura e o sistema administrative da 
organiza<:ao eo seu relacionamento como mercado. 
18 Esse novo cenario fez com que houvesse necessidade de mudan<:a na forma de organizar as 
empresas, mas infelizmente ainda nao aconteceu em todos os setores, o que dificulta o progresso 
e sucesso da empresa. 
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As rela<;oes humanas no sistema gestor tambem refletem na tomada de 

decisoes sao indispensaveis para o sucesso da empresa, o que torna a gestao 

uma arte. A menor decisao que e tomada, e que envolva a empresa ou a 

qualidade de vida dos colaboradores. 0 ato de planejar e decidir antecipadamente 

o que se pretende fazer, antes da efetiva<;ao do trabalho, enxergando de forma 

clara o futuro, prevendo cada a<;ao necessaria, os meios envolvidos com o tempo 

de execu<;ao, para conseguir atingir os objetivos com sucesso. (TEIXEIRA, 1986). 

"Como e quando tomar essa decisao? Primeiro, certifique-se que esta realmente disposto 
a promover mudant;:as. Pois a mudan9a empresarial e mais dificil do que a mudanya de 
habitos individuais. Ela envolve a mudanya interativa de comportamento de grupos de 
pessoas e da propria mentalidade empresarial. Em fisica, isto seria chamado de" For9a de 
arraste "e a dificuldade deste movimento seria proporcional a propria inercia da empresa". 
(TEIXEIRA, 1986). 

As empresas que visam a mudan<;a e a re-organizarem em seus processes 

produtivos, a redu<;ao dos seus custos, aumentar a qualidade dos produtos e 

servi<;os, a motiva<;ao dos colaboradores e buscar novas mercados ate entao nao 

imaginaveis ou possfveis de serem atingidos pela pouca capacidade de atender 

mercados mais exigentes e globalizados. (FLEURY). 

A Gestao de Recursos Humanos adquire urn papel importante dentro das 

empresas. Os profissionais de Recursos Humanos terao de participar ativamente 

das defini<;oes estrategicas da empresa, avaliando constantemente avaliando o 

desempenho e a motiva<;ao dos jogadores, sempre em analise com os fatores que 

estao interferindo. A Gestao de Recursos Humanos deve estar voltada para o 

sucesso do neg6cio, que dependera tambem dos colaboradores e funcionarios 

atraves da gestao de competencia dos talentos humanos, considerando fatores 

como: conhecimentos, habilidades, atitudes, desempenho e resultados. (RUBIO, 

2001). 19 

2.1.1 Plano de Neg6cio. 

19 Essa tecnologia de gestao propicia o alinhamento da Gestao de Recursos Humanos ao contexto 
e a estrategia da empresa 
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0 plano de neg6cio e um dos pre-requisites para o sucesso empresarial, 

seja para empresa de pequeno, media ou grande porte. Essa ferramenta assume 

um papel importante para os novas empreendimentos a partir do momenta em que 

o plano de neg6cio estara retratado todos os requisites a serem cumpridos para a 

obten<;ao do sucesso de toda empresa. A empresa que possui um plano de 

neg6cios tera muito mais chances de aumentar o seu faturamento, e vai poder 

gerar melhorias. Nao adianta simplesmente fazer plano de neg6cio, seja ele capaz 

ou nao de ser cumprido, e precise seguir todas as etapas e um caminho definido a 

ser cumprido por toda a organiza<;ao, com isto as chances de concretiza<;ao do 

plano e bastante reduzidas. (DORNELES, 2002).20 

Com 0 Plano de Neg6cios e possivel identificar OS riscos e propor pianos para minimiza-los 
e ate mesmo evita-los; identificar seus pontos fortes e fracos em relayao a concorr€mcia e o 
ambiente de neg6cio em que voce atua; conhecer seu mercado e definir estrategias de 
marketing para seus produtos e servic;:os; analisar o desempenho financeiro de seu 
neg6cio, avaliar investimentos, retorno sobre o capital investido; enfim, voce tera um 
poderoso guia que norteara todas as ac;:oes de sua empresa. Como se nota, o Plano de 
Neg6cios nao e uma ferramenta estatica, pelo contrario, e uma ferramenta extremamente 
dinamica e deve ser atualizado e utilizado periodicamente. (DORNELES, 2002). 

E por isso que varies autores reconhecem que ser bern sucedidos nos 

neg6cios e uma questao de atitude, e essa atitude pode nao ser tao dificil de ser 

praticada no dia-a-dia dos neg6cios, e precise apenas mensurar as necessidades 

e "ATUAR" para cumprir tais necessidades. Atua<;ao, talvez seja a palavra chave 

para esse sucesso, afinal nao adianta apenas conhecer o que deve ser feito, e 

precise faze-lo e de preferencia bern feito. Um plano de neg6cios para uma 

empresa sintetiza todas as suas metas, recursos necessaries, plano de a<;ao, 

cadeia produtiva, e tudo mais que e necessaria para que o empreendimento 

prospere. DEITOS (2002). 

2.2 A QUESTAO FINANCEIRA 

20 Atraves desta ferramenta de gestao, voce consegue planejar e decidir a respeito do futuro de sua 
empresa, tendo como base o seu passado, sua situac;:ao atual em relac;:ao ao mercado, aos clientes 
e a concorrencia. 
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A necessidade de gerenciamento empresarial e imprescindfvel em todos os 

empreendimentos, independentemente do porte ou ramo de atividade. Nas 

grandes empresas esse gerenciamento e feito como forma de manter-se no 

mercado, ja nas pequenas empresas, nao se observa esse mesmo tratamento, 

principalmente num dos quesitos mais importantes na administragao de uma 

empresa, o financeiro. 0 gerenciamento contabil e financeiro tornou-se urn dos 

fatores mais importantes de controle e gerenciamento na medida que todo 

empreendimento e criado com a finalidade de gerar riquezas economicas/ 

financeiras para seus s6cios ou acionistas. (PRONI, 2000).21 

Quanta ao aspecto financeiro, o custo do futebol esta se tornando cada vez mais elevado, 
e por isso mesmo e imprescindfvel que os clubes comecem a trabalhar dentro de urn 
planejamento para que se evitem problemas futuros As informac;oes recolhidas a partir da 
analise do comportamento dos atletas em treinos e competic;oes e atualmente considerada 
uma das variaveis que mais afetam a eficacia da ac;ao desportiva 0 treinador deve estar 
atento a importancia de analisar o rendimento das equipes para, com os dados coletados e 
interpretados, elaborar seu programa de trabalho de acordo com suas necessidades e 
qualidades. (PRONI, 2000). 

Em relagao aos questionamentos de qual e o objetivo a ser alcangado e 

quais os procedimentos que o grupo devera adotar para atingir suas metas. 

Quanta ao aspecto financeiro, o custo do futebol esta se tornando cada vez mais 

elevado, e por isso mesmo e imprescindfvel que os clubes comecem a trabalhar 

dentro de urn planejamento para que se evitem problemas futures (BRUNORO, 

1997, p. 67). 

Na questao financeira, OS times devem a previdencia social, nao pagam 

fornecedores e em muitos casas acabam nao pagando os salaries dos jogadores, 

o que acaba afetando a disposigao e a motivagao do jogador para a disputa dos 

jogos de urn clube que nao consegue honrar com os seus compromissos. Pode-se 

21 Desta forma, o problema e que se nota poucos clubes profissionais que realizam urn trabalho 
consistente de analise de performance, existindo apenas trabalhos esporadicos e temporaries onde 
o empirismo prevalece 
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dizer que como neg6cio, o futebol esta chegando ao fundo do poc;o. (FRANCO, 

2000). 

0 trabalho naturalmente ja e uma fonte preocupante e de tensao para o jogador. A 
preocupayao em manter seu emprego e algo extremamente estressante, pois para nao ser 
demitido o individuo tern que manter ou aumentar a produyao procurar nao se afastar ou 
ausentar do serviyo, mesmo estando em boas condi96es de saude. Outro favor importante 
e a jornada de trabalho muito extensa e sendo realizada por poucos indivfduos, tornando-o 
mais susceptfvel ao estresse. Ainda existe a rotina de trabalho, que o deixa mon6tono, 
rotineiro levando a falta de motivayao, tambem auxilia na diminuiyao de produtividade, e 
assim tern infcio do ciclo que leva o individuo ao estresse. Um toque de criatividade sendo 
incrementado pode ser a solu9ao para aumentar o "pique" do individuo. Assim a diferenya 
esta entre o agorae o futuro, ou seja, o objetivo a ser alcanyado (FRANCO, 2000). 

0 futebol brasileiro pode ser vista de duas maneiras, a primeira nos 

gramados, onde o pals e considerado campeao, os jogadores sao considerados 

craques, onde na grande maioria os jogadores sao exportados para disputar em 

times estrangeiros. A segunda maneira de se ver o futebol brasileiro e fora dos 

gramados, sabre o olhar empresarial da situac;ao, o que se ve e considerado como 

uma catastrofe. (GOMES, 2000).22 

0 governo brasileiro esta estudando urn "pacote do futebol", chamado 

tam bern de urn "socorro do governo". A ideia e encaminhar ao governo urn pacote 

com propostas para tirar o esporte mais popular do Brasil da crise. Uma das 

propostas e o parcelamento dos debitos trabalhistas com o INSS, e ate mesmo 

uma proposta ao BNDE devera emprestar dinheiro para reformar os estadios. 

Tambem uma proposta com a finalidade de conceder direitos trabalhistas aos 

atletas. 

Em um clube de futebol, nao existe somente os jogadores e a comissao tecnica, e sim toda 
uma organiza9ao administrativa financeira, que coordena e organiza toda a estrutura 
relacionada a eles. Bern como o jogador nao e s6 perna, para correr e chutar, ele e mente 
e pensamentos para organizar, armar jogada. Podemos dizer que a forma desportiva e 
definida como multidimensional e integrada, possibilitando a otimiza9ao de resultados 
atraves de um planejamento de treinamento adequado, compreendendo o atleta no 
momento, respeitando a ordem que permitira maior explorayao das qualidades deste atleta 
sem submete-lo a tensoes permanentes e conseqi.iente diminuiyao de suas capacidades 
(GOMES, 2000, 48). 

22 Os estagios estao velhos e com pouco seguranya, o que leva o publico a nao participar dos jogos 
de maneira a alegre e divertida do futebol, e sim uma disputa fora dos gramados, entre as gangues 
dos times.(GOMES, 2000) 
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Calcula-se que o futebol movimenta no pafs em torno de US$ 10 bilhoes, 

considerando tambem o direito de transmissao dos jogos, ingresses, partidas e 

vendas de produtos, e os empregos gerados nesta atividade chegam a 1 milhao, 

como nas grandes empresas, se os clubes ganhassem autonomia poderiam ser 

auto-suficientes na questao de recursos para investimentos em novas estadios, 

qualidade para os jogadores e a retirada do balan<;o do vermelho. Mas dependera 

muito do profissionalismo dos dirigentes, que na grande maioria esta em crise 

finance ira. 23 

Esta intera<;ao permite ao atleta a aquisi<;ao como tambem o aprimoramento 

de suas tecnicas, otimizando seu potencial. 0 jogador deve ser conceituado 

diferente, nao mais sendo considerado como individuo que tern a obriga<;ao de 

correr o tempo inteiro, acertar todos os passes e marcar gals. Deve ser analisado 

como urn todo, em todo seu aspecto ffsico, emocional, afetivo, social (GOMES, 

2000). 

Qualquer torcedor que for questionado sabre a origem da crise, tera na sua 

grande maioria a mesma resposta, a "incompetencia dos dirigentes", ou a rna 

administra<;ao dos clubes que recaem a suspeita de desvio de recursos. Ja para os 

dirigentes, a questao e vista como urn mau desempenho da economia brasileira, 

que tern poucos incentives ao esporte, e a falta de dinheiro dos torcedores, ou ate 

mesmo dos piratas que falsificam os bones, camisetas, onde nao ha repasse dos 

direitos autorais. Para Citadini.24 "E a lei que acabou com o passe dos jogadores 

tambem nos prejudicou", completa o dirigente ".(GOMES, 2000)". 

Acredita-se que a reduc;ao da reatividade ao estresse mental seja 1mportame n? 
administrac;ao dos eventos cotidianos do trabalho e da vida. 0 exercicio parece ser util 
porque a medida que o individuo se adapta ao aumento da frequemcia cardiaca e pressao 
arterial que ocorrem durante o exercicio, o corpo e fortalecido e treinado a reagir mais 
calmamente quando as mesmas respostas sao desencadeadas por um estresse mental 
(NIEMAN, 1999, p. 25). 

23Nao e uma questao tao facil, a ideia do pacote com ajuda do governo tern muitos simpatizantes, 
mas a questao financeira dos clubes esta causando o incomodo em muitos no governo. 
24 Roque Citadini, vice-presidente de Futebol do Corinthians. 
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Os aspectos psicol6gicos em jogares vern e tornando mais preocupante e 

levando varios estudiosos da psicologia a entender as causas que influenciam o 

jogar em campo, as pressoes sofridas antes, durante e depois dos jogos, o 

afastamento da familia, casa e amigos, a pressao de jogos em final de 

campeonato e os treinamentos. Considerando-se que nao e possfvel separar o 

corpo da mente dos atletas e o psicol6gico do somatico, mesmo estando em 

excelente forma ffsica o atleta em algum momenta pode a vir sofrer variac;oes no 

humor, emocional e assim provocar uma queda em seu desempenho em campo 

causando urn estresse ao jogador. (OSTERMANN, 1999). 

0 estresse significa qualquer coisa ou fato negativo, relacionado a perigos e 

prejufzos. Por certo lado e fator inevitavel sendo negativo quando de pressoes 

externas ou internas. E. urn processo que se caracteriza pelo desequilfbrio entre a 

demanda da situac;ao e a capacidade de resposta do organismo. Pode-se dizer 

que o atleta profissional nao se sente satisfeito com a cobranc;a de seu publico, 

pois quando estao bern, recebem incentives, e quando estao mal, passando por 

dificuldades, os torcedores demonstram toda sua indignac;ao, nao aceitando 

aquele tipo de atuac;ao. Esse tipo de situac;ao e urn forte motivo para perturbar 

ainda mais o atleta, e quem sabe seu rendimento cair mais. (MACHADO, 1997).25 

0 futebol passou a ser vista como uma profissao lucrativa e de ascensao, 

fazendo o sonho de muitos meninos de baixa renda, que visam alcanc;ar o 

profissionalismo e veneer na vida. Grandes negociac;oes vern sendo feitos em 

torno do futebol, e a administrac;ao ainda feita por amadores, a mentalidade 

empresarial visando apenas o Iuera, tudo isto possivelmente acabe com o prazer, 

a paixao pelo esporte mais praticado no planeta, tanto para torcedores como para 

os jogadores em campo. (PRONI, 2000). 

2.3 ANALISE DAS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS. 

25 Quando o atleta e seguro de si, esta bem fisica e psicologicamente, o publico nao tem como 
afeta-lo, por que se encontra equilibrado. (MACHADO, 1997). 
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Diante do atual cenario em que o mercado se encontra, tendo problemas 

com altas taxas de juros, defasagem na materia-prima de diversos segmentos, 

crise na polftica externa, e importante para qualquer empresa, seja o ramo que for, 

coletar informac;oes necessarias para o crescimento da empresa bern como 

monitorar continuadamente suas atividades e estrategias para, entao, definir a 

posic;ao da empresa no seu mercado. (MARION, 1998). 

As demonstrac;oes financeiras assumem urn importante papel na gestao dos 

neg6cios, seja em uma empresa, au ate mesmo em urn time de futebol, atraves 

dele que reflete toda a situac;ao econ6mica e financeira da empresa. E precise que 

as pequenas e medias empresas adotem essa pratica de registrar (oficializar) 

todas as suas operac;oes comerciais e financeiras sob pena de nao poder usar 

somente atraves da contabilidade.(MARION, 1998).26 

Algumas das tecnicas que poderao ser utilizados na conduc;ao dos neg6cios 

da empresa, independentemente de porte, ramo de atividade. Sao: 

• lndicadores Financeiros e Econ6micos. 

• Analise Horizontal e Vertical. 

• Analise da Taxa de Retorno sabre lnvestimentos (ML x Giro do Ativo). 

• Analise da Demonstrac;ao de Origem e Aplicac;oes de Recursos. 

0 Balanc;o Patrimonial e o ORE tambem sao ferramentas importantes para 

analise da situac;ao financeira da empresa, tornam-se ferramentas essenciais para 

o gestor, pais esses demonstratives trazem informac;oes capazes de serem 

avaliadas em conjunta au isoladamente, bern como, servem de base para a 

maioria dos indicadores calculados, e como isso conseguem apresentar urn 

diagn6stico econ6mico e financeiro da empresa em determinado momenta. 

(MARION, 1998). 

26 Nesse sentido pode-se comparar a utiliza9ao demonstra9oes financeiras para auxilio na tomada 
de decisao com base em dados. 
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2.3.1 lndicadores Economicos e Financeiros 

Existem diversos Indices uteis para o processo de analise, sendo 

classificados nos grupos: liquidez, operacional, rentabilidade, endividamento e 

estrutura, e analise de a9oes. lndicadores economico-financeiros, para ASSAF 

NETO (2002, p. 55): "[ ... ] procuram relacionar elementos afins das demonstra9oes 

contabeis de forma a melhor extrair conclusoes sabre a situa9ao da empresa". 

Os indicadores financeiros tradicionais sao agrupados nas seguintes 

categorias, para ROSS et al (1998): 

Medidas de solvencia em curta prazo ou liquidez cuja finalidade e 
medir a capacidade da empresa de pagar suas contas em curta 

prazo. lncluem: lndice Liquidez Corrente, fndice de Liquidez Seca e 

fndice de Caixa; 

Medidas de solvencia em Iongo prazo que objetivam medir a 

capacidade da empresa de saldar suas obrigay5es em Iongo prazo. 

lncluem: lndice de Endividamento Geral, Cobertura de juros e 

Cobertura de caixa; 

Medidas de gestao de ativos ou giros cuja finalidade e determinar a 

eficiencia ou intensidade com que a empresa utiliza seus ativos para 

gerar vendas. lncluem o calculo do Giro de Estoques, Giro de Contas 

a Receber e Giro do Ativo Total; 

Medidas de rentabilidade que visam medir a eficiencia com que a 

empresa usa seus ativos e administra suas opera96es. lncluem 

Margem de Luera, Taxa de Retorno do Ativo, e Taxa de Retorno do 

Capital Proprio; 

Medidas de valor de mercado que somente sao utilizadas para 

empresas que possuem a9oes negociadas em balsas. lncluem: 

lndice preyo/lucro, Pre9o/ valor patrimonial. 
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Os indicadores sao instrumentos uteis para a analise de organiza<;oes, tanto 

do ponte de vista economico quanta financeiro. 

"A analise contabil pode ser utiiizada na apresema9ao granca e na compos19ac _ 
relat6rios sobre politicas, pianos de expansao, desempenho hist6rico e perspectivas 
econ6micas e financeiras. Alem da analise contabil, este capitulo aborda os indicadores 
de desempenho, da sua importancia no processo gerencial; conceitua custos, despesas, 
margem de contribuic;ao; e trata sobre a importancia dos diversos orc;amentos". 

Tambem neste capitulo, sera mencionada a importancia de gerir bern os 

estoques, vista se tratar de urn importante ativo. Assim, a administra<;ao do 

estoque e urn des aspectos que merecem uma analise minuciosa frente ao 

binomio liquidez e rentabilidade. 

0 mais conveniente e usar varies indicadores, que e uma forma de 

melhorar a capacidade de decidir urn investimento. 

2.3.2 Indices de Liquidez 

Os Indices de liquidez, entao, sao utilizados para avaliar a capacidade de 

pagamento da empresa e pede ser avaliada considerando: curta prazo, Iongo 

prazo, ou prazo imediato. Para ASSAF NETO (2002, p. 52) o estudo da liquidez 

visa, "Conhecer a capacidade de pagamento da empresa, isto e, suas condi<;oes 

financeiras de cobrir no vencimento todos seus compromissos passives 

assumidos. Revela, ainda, o equilibria financeiro e sua necessidade de 

investimento em capital de giro". 

0 lndice de liquidez corrente mostra a capacidade de pagamento da 

empresa em curta prazo, atraves da formula: Ativo Circulante I Passive Circulante. 

E mais significativa a analise comparativa da liquidez corrente quando comparada 

a media do setor em que a empresa perten<;a. Para Ribeiro (1996, p. 104) explica 
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que: "a fndice de liquidez seca evidencia as recursos lfquidos em curta prazo (ativo 

circulante e estoques), para cada real de dfvida em curta prazo". A formula e a 

seguinte: Ativo Circulante- estoques I Passive Circulante .. (ASSAF NETO, 2002). 

A capacidade de pagamento em Iongo prazo e medida pelo fndice de 

liquidez geral, considerando tudo a que a empresa convertera em dinheiro (em 

curta prazo e Iongo prazo), relacionando-se com tudo que ja assumiu como dfvida, 

au seja: Ativo Circulante + Realizavel em Iongo prazo I Passive circulante + 

Exigivel em Iongo prazo .. (ASSAF NETO, 2002). 

0 fndice de liquidez imediata mostra a quanta a empresa dispoe 

imediatamente para saldar dfvidas de curta prazo, sendo: Disponibilidades I 

Passive Circulante. 

Existem conceitos que devem ser lembrados, na visao MARION (2002), 

como a de nao considerar indicadores isoladamente, eles devem ser associados 

entre si; apreciar a indicador em pelo menos tres anos, em serie; e comparar as 

indices com indices de empresas concorrentes, au seja, do mesmo ramo de 

atividade. 

2.3.3 Indices de Atividade 

Atraves dos Indices de atividade se sabe quantos dias a empresa demora, 

em media, para receber suas vendas, para pagar suas compras e para renovar 

seu estoque. De acordo com LOPES e MENEZES (2000, p.57), a indicador 

utilizado para avaliar a administra9ao das contas a receber e a sua compara9ao 

com as prazos medias concedidos pelos fornecedores, a prazo de recebimentos 

deve ser menor que a do pagamento sob pena de necessitar de recursos para 

financiar a giro dos neg6cios, au seja, a empresa podera apresentar problemas 
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com o seu fluxo de caixa, entao a necessidade de considerar o gerenciamento das 

contas a receber ao elaborar o fluxo de caixa. 

0 Gerenciamento das Contas a Pagar, na linha de raciocfnio de LOPES e 

MENEZES (2000), resulta das compras efetuadas a prazo junto aos fornecedores, 

as obrigagoes com o governo, com os empregados, e com as instituigoes 

financeiras. Normalmente eles financiam as atividades da empresa. Dadas as 

vantagens proporcionadas par essas operagoes, uma boa gestae de contas a 

pagar consiste em aumentar o maximo os prazos, desde que os beneffcios sejam 

maiores que os custos de pagamentos aumentando assim o seu saldo de caixa, 

que pode ser aplicado em outras atividades. 

A empresa deve buscar sempre obter prazos maiores que aqueles 

concedidos aos seus clientes. As empresas comerciais possuem apenas urn tipo 

de estoque: mercadorias para revenda, sendo a medigao do ciclo operacional mais 

simples se comparada a uma industria. A rotagao dos estoques e medida da 

seguinte forma, para empresas comerciais: Gusto das mercadorias vendidas I 

Estoque media de Mercadorias. LOPES e MENEZES (2000). 

Em analise financeira costuma-se medir o tempo de reposigao dos 

estoques. Este quociente evidencia quantas vezes ocorreu renovagao dos 

estoques de mercadorias, em fungao das vendas. (LOPES e MENEZES, 2000), 

2.3.4 Indices de Rentabilidade 

Os Indices de rentabilidade servem para evidenciar a rentabilidade obtida 

pelo Capital investido na entidade. Para ASSAF NETO (2002, p. 52) a analise de 

rentabilidade e lucratividade e "uma avaliagao economica do desempenho da 
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empresa, dimensionando o retorno sabre os investimentos realizados e a 

lucratividade apresentada pel as vend as". 

A margem Hquida indica a margem de lucratividade obtida pela entidade 

em fun<;ao de seu faturamento. E calculada da seguinte forma: Luera Uquido I 

Vendas Uquidas. (ASSAF NETO, 2002). 

A rentabilidade do Ativo evidencia o potencial de geragao de Iueras por 

parte da entidade, atraves da formula: Luera Uquido I Ativo Total. A melhor 

maneira de se avaliar o grau de sucesso de urn empreendimento, para MARTINS 

(2001), e calculando o seu retorno sabre o investimento realizado. 

A rentabilidade do Patrimonio Uquido indica quanta a entidade obteve de 

Iuera Hquido para cada real do Capital Proprio investido, ou seja, qual foi a taxa de 

lucratividade do Capital Proprio investido da entidade, atraves da seguinte 

maneira: Luera Uquido I Patrim6nio Uquido. RIBEIRO (1996) lembra de outre 

aspecto importante deste quociente, e que o proprietario pode comparar a taxa de 

lucratividade que ele obteria se investisse o capital no mercado financeiro ou de 

capitais. 

2.3.5 Fluxo de Caixa 

0 Fluxo de Caixa e urn instrumento de gestae financeira que relaciona o 

conjunto de entradas e saldas de caixa num determinado perlodo, assumindo urn 

carater de planejamento financeiro quando e projetado para o futuro. As empresas 

de qualquer porte e em qualquer estagio de desenvolvimento precisam de 

recursos financeiros para o seu funcionamento. Em uma empresa saudavel, o 

dinheiro esta em constante circulagao. (RIBEIRO, 1996). 
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0 fluxo de caixa pode ser elaborado para curta ou Iongo prazo. 0 perfodo 

depende da atividade da empresa, podendo ser trimestral, semestral ou anual, ou 

ainda de perfodos mais curtos, como diario, semanal, quinzenal. Para o 

funcionamento eficaz do fluxo de caixa, na sua elabora9ao devem ser 

considerados o planejamento e controle de todas as atividades que fazem parte do 

ciclo operacional da empresa: compras, vendas, prazos, com o objetivo de 

melhorar o desempenho do fluxo de caixa acelerando ou retardando as safdas de 

caixa da empresa. (ASSAF NETO, 2002). 

Segundo ASSAF NETO (2002), uma adequada administra9ao dos fluxos 

de caixa pressupoe a obten9ao de resultados positives para a empresa, devendo 

ser focalizada como urn segmento lucrative para seus neg6cios. A melhor 

capacidade de gera9ao de recursos de caixa promove, entre outros beneffcios a 
empresa, menor necessidade de financiamento dos investimentos em giro, 

reduzindo seus custos financeiros. 

2.4 CASO- CORITIBA FOOT BALL CLUB 

0 Coritiba Foot Ball Club e urn dos mais antigos e tradicionais clubes de futebol do 

Brasil e localiza-se em Curitiba , no estado do Parana . Fundado em Outubro de 

1909 , por descendentes de alemaes , manteve a mesma grafia do nome da 

capital paranaense a epoca (com 0 no Iugar de U) . Seu primeiro presidente foi 

Joao Viana SeiHer . 

Possui uma grande massa de torcedores espalhados , a sua grande maioria no 

pr'()prio estado , caracterizando-se por ser urn clube social-esportivo . 

2.4.1 0 clube e sua administra9ao . 
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0 Coritiba tern sede administrativa em Curitiba , na Rua Ubaldino do Amaral , 

Estadio Major Antonio Couto Pereira . Em ambito regional , e filiado a Federa9ao 

Paranaense de Futebol e , nacional , a Confedera9ao Brasileira de Futebol . 

0 clube possui como patrimonio o estadio Major Antonio Couto Pereira , com 

capacidade para 37.182 espectadores , onde esta localizada a sua sede 

administrativa . 0 estadio abriga urn museu que conta a hist6ria do clube , com 

exposi9ao dos principais trofeus conquistados nos 97 anos de existencia . Possui 

29 camarotes de luxo , com 400 vagas para estacionamento , elevador , 16 

lanchonetes , alem de monitoramento em todo estadio com 32 cameras . 

Tambem , possui urn Centro de Treinamento localizado no municipio de Pinhais , 

regiao Metropolitana de Curitiba , onde sao preparados os novos atletas e a equipe 

profissional realiza seus treinamentos , com 5 campos oficiais , sede 

administrativa , academia de ginastica , piscina termica , clinica medica , sala de 

fisioterapia e fisiologia , visando dar maior conforto e tranqOilidade para seus 

atletas. 

0 clube apresenta na tradi9ao o seu ponto forte como institui9ao , existem diversas 

correntes polfticas em seu Conselho que influenciam na elei9ao e gestao da 

Diretoria Executiva . 0 organograma do clube obedece a uma distribui9ao 

tradicional , porem com estrategia de moderniza9ao , uma Diretoria Executiva 

composta por nove membros eleitos pelos conselheiros , com o Presidente desta 

diretoria sendo o principal gestor do clube , atualmente o Sr. Giovani Giom§dis . 

Tambem eleito pelos conselheiros urn Conselho Administrative com 5 membros 

para orientar as estrategias e gestao desta Diretoria executiva , atualmente o 

presidente deste conselho e o advogado Julio Militao da Silva . 

0 Coritiba e urn clube que detem uma estrutura administrativa profissionalizada , 

com executives , contratados para gerenciamento das diversas coordenadorias , 

de comunica9ao e marketing , financeira- administrativa e futebol . 

2.5 fNDICES DE LIQUIDEZ- CORITIBA F.C. 
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Sao utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto e, 

constituem uma aprecia9ao sabre se a empresa tern capacidade para saldar seus 

compromissos, essa capacidade de pagamento pede ser avaliada, considerando: 

Iongo prazo, curta prazo ou prazo imediato. 

1) lndice de Liquidez corrente (ou Liquidez Comum) (LC): Mostra a capacidade de 

pagamento da empresa em Curto prazo, por meio da formula: 

2004 

216.385,08 

211 .379,58 

Ativo Circulante 

Passive Circulante 

1,02 

2005 

185.861,18 

232.505,24 
0,80 

Analisando isoladamente este indicador, case se tratasse de uma Industria 

ou comercio poderiamos concluir que: houve queda neste indice, onde a 

institui9ao nao conseguiria honrar com seus compromissos, ou seja, em 2004 para 

cada R$ 1,00 de divida, havia R$ 1,02 para a cobertura daquela divida em curta 

prazo. Ja em 2005 a situa9ao ficou bastante critica, ou seja, para cada R$ de 

divida, havia R$ 0,80 para cobrir aquela divida. 

Porem por se tratar de uma empresa onde nao se apresentam itens como 

Duplicatas a Receber (pais nao vende a prazo) e Estoques (pais nao opera com 

mercadorias). Assim esta com o ativo circulante "enxugado" de dais itens que 

normalmente engordam esse grupo na industria e no comercio. Tambem como 
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este tipo de neg6cio ha entrada constante de dinheiro do caixa poderao ser 

cobertos os compromissos ja contabilizados em seu Passivo Circulante. 

Desta forma podemos concluir que urn fndice de Liquidez Corrente devera 

ser comparado ao de outras empresas concorrentes, para efeito de conceitua<;ao; 

jamais devera ser comparado com urn fndice universal (considerado bom),ou ainda 

com outros que perten<;am a ramos de atividade (industrial, comercial, bancaria, 

financeira, etc ... ) 

2.5.1 Grau de Endividamento 

Passivo 

Patrimonio Lfquido 

2004 

211.379,58 
0,7908 

267.294,58 

2005 

232.505,24 
0,4635 

501.612,94 

Em 2004 a empresa operava com dfvidas em Curto Prazo, 79,08°/o. Essa 

situa<;ao e desfavoravel, prejudicando sua Liquidez Corrente (Situa<;ao Financeira). 

Todavia, houve uma melhora de 46,35o/o. 

A Rentabilidade sabre o Patrimonio Lfquido - (Taxa de Retorno sabre 

lnvestimentos (TRI) -do ponto de vista da empresa) 

Luera Lfquido 

Ativo Total 

2004 

(1 0.665,00) 
(0,0002) 

51.216.385,08 

2005 

(60. 775, 76) 
(0,0012) 

51.389.927,68 
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Este lndice indica o tempo em que a empresa obtenha de volta o seu 

investimento. Nos dais exerclcios desta institui9ao houve prejulzo, ou seja, ah~m 

de nao conseguir retorno do investimento houve prejulzo. 

2.5.2 Grau de lmobilizayao 

2.5.3 Giro 

Ativo lmobilizado 

Ativo Total 

2004 

51.000.000,00 
0,9958 

51.216.385,08 

2005 

51.204.066,50 
0,9964 

51.389.927,68 

0 giro do ativo serve para medir o volume das vendas em rela9ao ao 

Capital Total investido no Ativo. 0 volume de vendas ideal, na visao de RIBEIRO 

( 1996) e aquele que permite a obten9ao de uma lucratividade suficiente para cobrir 

todos os gastos, oferecendo ainda uma boa margem de Iuera. 

Receita 

Ativo Total 

2004 

0,0000 
51.216.385,08 

2005 

0,0000 
51.389.927,68 
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2.6 Desempenho Esportivo 

No grafico abaixo expomos os principais torneios disputados e as coloca<;oes 

obtidas pelo Coritiba F.C . 

Torneios Disputados 2004 !2005 

Copa Libertadores da America 21° Nao participou 

Campeonato Brasileiro 12° 21° 

Copa do Brasil Nao Participou 13° 

Campeonato Paranaense 10 20 

No ano de 2004 o clube disputou o torneio continental de maior importancia na 

America do Sui que e a Copa Libertadores , em fun<;ao disto nao participou da 

Copa do Brasil de 2004 . 

No anode 2005 , o Coritiba F.C. foi rebaixado para a 2° Divisao do Campeonato 

Brasileiro , em fun<;ao de sua coloca<;ao no Campeonato Brasileiro da 1 o Divisao 

deste ano. 
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CONCLUSAO 

A boa gestao corporativa acompanhada da utiliza9ao de ferramentas de 

apoio a decisao estrategica, tern se mostrado cada vez mais eficientes e urn 

importante fator de sucesso. lndependentemente do porte, atividade ou localiza9ao 

da empresa. A boa performance empresarial, muitas vezes nao e estudada ou 

avaliada pelos empresarios, em virtude do desempenho operacional obtido por 

algumas empresas, atender nas pretensoes da empresa. 

No entanto, quando essas empresas alcan9am uma performance deficitaria, 

esse estudo torna-se necessaria em virtude da necessidade de equilibrar o 

desenvolvimento sustentavel do empreendimento. 

Ap6s extensa pesquisa literaria, verifica-se que a qualidade de vida dos 

jogadores de futebol de urn clube sofre varias influencias, que podem lava-lo a 

motiva9ao e satisfa9ao em campo, e ate mesmo a falta de motiva9ao dentro do 

campo, onde alguns fatores influenciam o seu estado de espfrito, como a questao 

financeira do clube, estresse e a cobran9a da torcida. Percebe-se que a grande 

maioria dos jogadores possui uma qualidade de vida satisfat6ria no aspecto 

profissional. 

0 aspecto psicol6gico dos jogadores, a ansiedade dos jogos associado a 

problemas de gestao administrativa tern influenciado o desempenho dos 

jogadores, propiciando queda na auto-estima e confian9a. 

Nos treinamentos, e uma necessidade de se acompanhar as especifica96es 

exigidas pelas novas formas de se jogar, os treinadores foram observando as 

necessidades de aperfei9oar determinados fundamentos, considerados essenciais 

para uma boa produtividade, como o fator psicol6gico e suas influencias sabre o 

atleta. 
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Considerando-se que a incerteza para o futuro nao e urn aspecto a ser 

considerado apenas pelos jogadores, e uma preocupac;ao de todo individuo que 

busca sua realizac;ao pessoal e profissional, sempre visando o seu bern estar. Os 

jogadores nunca vao deixar de sofrer influencia de algum tipo, seja dos tecnicos, 

torcida ou a administrac;ao dos clubes, noticiarios ou jornais. Tam bern acontece 

muito fora dos campos, o destaque para o melhor jogar do time, nesta partida, e 

em outra partida o pier. A mfdia e, conseqOente, a torcida ficara com a lembranc;a 

da rna apresentac;ao, uma vez que jogar bern e sua obrigac;ao. 

A pressao recebida tambem dos dirigentes, do tecnico, comissao tecnica, 

influi no rendimento do atleta, pressao de sempre apresentar uma performance 

perfeita, sem erros, acatar sempre as ordens do tecnico para nao prejudicar a 

tatica do time, acaba indo de encontro as suas proprias cobranc;as, aumentando 

sua responsabilidade e com isso alterando sua forma de agir, ficando sempre 

tense. 

No case de uma partida de futebol em que o atleta tenha uma participac;ao 

ruim, a autocobranc;a do jogador para proxima aumenta e a exigencia consegue 

mesmo e maier, obrigando-o a melhorar para proximo compromisso. Geralmente o 

jogador consegue essa melhora no seu desempenho, o jogar se recupera e faz 

uma grande apresentac;ao e durante os treinos e no jogo, passando a impressao 

de que seu bern estar e de plena satisfac;ao, mas e precise avaliac;ao constante de 

todas as partidas e os pontes negatives e positives que afetam o atleta. (FLEURY, 

1998). 

Toda partida e repleta de variaveis que podem causar forte pressao para o 

jogar e em contra partida para equipes, como e o case das torcidas presentes nos 

estadios de futebol. A capacidade de se adaptar a essas situac;oes pede diminuir o 

desgaste tanto ffsico quanta emocional. 

E precise uma boa preparac;ao psicologica, a fim de evitar transtornos 

ffsicos, com decrescimo em sua produtividade e do grupo, por conseguinte, e 

muito importante. A ansiedade tambem pede ser considerada como negativa em 
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rela9ao a situa9oes diffceis e/ou perigo, a qual deixa o atleta com menos aten9ao e 

menos disposi9ao, propiciando baixa da qualidade e maiores riscos de lesoes.O 

respeito ao atleta em sua individualidade e problemas, preserva sua condi9ao 

como pessoa e como atleta de alto nfvel. 

Entende-se que mais estudos sobre o perfil psicol6gico e a influencias em 

atletas devem ser realizados, no sentido de conseguir, urn maier esclarecimento 

sobre as emo9oes e sua interferencia na performance, rendimento, motiva9ao do 

atleta. Tambem e necessaria uma analise sobre as influencias do setor financeiro. 
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