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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo verificar os efeitos da paixão empreendedora, da educação e da 
criatividade na intenção empreendedora (IE). O estudo utilizou o PLS-SEM para analisar dados coletados 
por meio de questionários de estudantes universitários da cidade brasileira de Fortaleza. Os resultados 
mostraram que a educação empreendedora afeta diretamente a IE, enquanto a hipótese de que a 
criatividade empreendedora é um preditor da IE não foi apoiada a menos que fosse mediada pela auto-
eficácia. Por fim, os resultados mostraram que a paixão empreendedora influencia a IE diretamente e 
quando mediada pela auto-eficácia.
Palavras-chave: empreendedorismo, intenção empreendedora, educação empreendedora, paixão 
empreendedora, criatividade empreendedora.

ABSTRACT
This research aimed to verify the effects of entrepreneurial passion, 
education, and creativity on entrepreneurial intention (EI). The 
study used PLS-SEM to analyze data collected via questionnaires 
from university students in the Brazilian city of Fortaleza. The results 
showed that entrepreneurial education directly affects EI, whereas the 
hypothesis that entrepreneurial creativity is a predictor of EI was not 
supported unless it was mediated by self-efficacy. Finally, the results 
showed that entrepreneurial passion influences EI directly and when 
mediated by self-efficacy. 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial intention, entrepreneurial 
education, entrepreneurial passion, entrepreneurial creativity.

RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo verificar los efectos de la pasión, 
la educación y la creatividad emprendedoras sobre la intención 
emprendedora (IE). El estudio utilizó PLS-SEM para analizar datos 
recopilados mediante cuestionarios de estudiantes universitarios en la 
ciudad brasileña de Fortaleza. Los resultados mostraron que la educación 
empresarial afecta directamente a la IE, mientras que la hipótesis de que 
la creatividad empresarial es un predictor de la IE no fue respaldada 
a menos que estuviera mediada por la autoeficacia. Finalmente, los 
resultados mostraron que la pasión emprendedora influye en la IE 
directamente y cuando está mediada por la autoeficacia.

Palabras clave: emprendimiento, intención emprendedora, educación 
emprendedora, pasión emprendedora, creatividad emprendedora.
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INTRODUÇÃO

O tema da intenção empreendedora (IE) tem evoluído e sido estudado desde que o trabalho de 
Shapero e Sokol (1982) foi publicado há 40 anos, bem como dos estudos de Ajzen (1991) e Bandura 
(1982), que desenvolveram teorias da área da Psicologia Social e têm contribuído para aumentar o 
entendimento teórico no campo do empreendedorismo. Assim, a IE compreende, no geral, duas 
vertentes de pesquisa: a da Psicologia Social, que analisa diversos aspectos do comportamento, e 
a que aborda o campo do empreendedorismo. A primeira vertente analisa comportamentos dos 
indivíduos e estuda o processo mental desde as atitudes e as crenças até o ato de empreender – nesse 
sentido, Ajzen (1991) propõe a Teoria do Comportamento Planejado (TCP) – e a segunda vertente, 
proposta por Bird (1988) e Shapero e Sokol (1982), é específica ao estudo do empreendedorismo, 
quando a intenção de iniciar um negócio resulta da percepção individual da desejabilidade do 
papel empreendedor e da viabilidade do empreendimento empreendedor, bem como da tendência 
do indivíduo em agir de acordo com as oportunidades disponíveis.

A TCP surgiu a fim de prever e analisar o comportamento do indivíduo em determinadas 
situações. A teoria aborda as atitudes, as normas subjetivas e o controle do comportamento percebido 
(CCP), tendo esse último uma importância real em que as oportunidades que aparecem para um 
indivíduo ditam a possibilidade de realização de certo comportamento (Ajzen, 1991). 

De acordo com Liñán et al. (2010), as percepções que favorecem uma ação de se tornar 
empreendedor são definidas como CCP e podem ser influenciadas no contexto da educação 
para o empreendedorismo. Em particular, um objetivo central da maioria dos programas de 
empreendedorismo é criar consciência das atividades empreendedoras ou conhecimentos e 
habilidades empreendedoras necessárias (Fellnhofer, 2017).

Somam-se à educação empreendedora (EE) a paixão empreendedora (PE), que é uma 
das emoções capazes de motivar os esforços empresariais, sendo essencial nas investidas em 
empreender (Cardon et al., 2009), e a criatividade empreendedora (CE), que se refere à construção 
de ideias que são novas e poderão ser úteis, no curto ou longo prazo, e tem uma relação muito 
próxima com o empreendedorismo com o reconhecimento de oportunidades, que conduz à 
abertura de novos negócios (Amabile, 1996; Ko & Butler, 2007).

Estudos anteriores buscaram demonstrar os fatores que levam o indivíduo a empreender, 
entre esses a CE, a PE e a EE (Biraglia & Kadile, 2017; Ferreira et al., 2023; Hou et al., 2019). Por 
conseguinte, pesquisas demonstraram a existência da CE, a PE e a EE (Anjum et al., 2018; Nasiru 
et al., 2015), o que permite vislumbrar uma perspectiva positiva para estudos na área.

No entanto, não foi encontrado na literatura modelo que contemple a CE, a PE e a 
EE influenciando a IE mediadas pelo CCP, demonstrando oportunidades de pesquisas. Para 
atender a essa lacuna, os autores utilizam a TCP para capturar fatores ambientais e pessoais 
que indiquem antecipar a ação de empreender do indivíduo.

Assim, o objetivo geral da pesquisa é verificar a influência da EE, da PE e da CE mediadas 
pelo CCP na IE. Para alcançar o objetivo, foram aplicados questionários a alunos de uma 
universidade privada, que contou com a participação de 251 respondentes. Fez-se uso das 
equações estruturais como forma de validar as hipóteses propostas no trabalho.
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Esta pesquisa é realizada com a intenção de melhorar a compreensão dos determinantes 
da IE dos alunos para a criação de seus próprios empreendimentos após a graduação. Também, 
busca contribuir por meio do avanço no estudo dos construtos CE, EE e PE associados à 
intenção do indivíduo de empreender. Do mesmo modo, intenciona-se investigar um melhor 
entendimento sobre se a criatividade, proposta por Ko e Butler (2007), tem influência na intenção 
de empreender, e se a educação e a paixão empreendedoras, defendidas por Cardon et al. (2009), 
são fatores de estímulo para geração de novos negócios.

REFERENCIAL TEÓRICO

Empreendedorismo e a Teoria do Comportamento Planejado (TCP)

O empreendedorismo é uma atividade de processo que envolve uma oportunidade; uma ou 
mais pessoas com atitude; risco, inovação que produz resultados como valor, novos produtos, 
serviços ou processos; lucros, benefício pessoal e crescimento (Morris et al., 1994).

Assim, para ter empreendedorismo, o indivíduo deve primeiro ter oportunidades de 
empreendedorismo (Shane & Venkataraman, 2000). Os empreendedores agem com base no que 
acreditam ser uma oportunidade. Como as oportunidades existem (ou são criadas e/ou geradas), 
os empreendedores devem usar seu julgamento sobre se devem ou não agir (Hisrich et al., 2017).

Oportunidades de empreendedorismo referem-se a situações em que novos bens, serviços, 
matérias-primas, mercados e métodos organizacionais podem ser inseridos por meio da criação 
de novos meios, fins ou relações meio-fim, por serem diferentes uns dos outros (Shane et al., 2003).

A intenção de agir do indivíduo para iniciar um negócio foi abordada por vários estudos; 
segundo Liñán (2004), há três fatores que podem influenciar o comportamento empreendedor: 
atitude pessoal, a qual diz se a pessoa apresenta uma atitude positiva ou negativa sobre empreender; 
a norma subjetiva, que mede a pressão social percebida para exercer ou não comportamentos 
empresariais; e o CCP, que é entendido como a percepção da facilidade ou não do indivíduo 
de ser um empreendedor.

Segundo Oliveira e Rua (2018), todos os modelos que explicam a IE mostram que a ação 
empreendedora é um processo determinado pela IE. Krueger et al. (2000) e Shapero e Sokol (1982) 
sugerem um modelo de quatro etapas para demonstrar esse processo, a saber: a intenção de iniciar 
o processo, a identificação de oportunidades, a preparação e a implementação de oportunidades. 
Já Shane e Venkataraman (2000) sugerem um modelo contendo três fases: o reconhecimento da 
oportunidade, o planejamento operacional e a implementação da oportunidade. 

A visão do CCP, proposto por Bandura (1982), é mais compatível com o conceito de 
autoeficácia, que se preocupa com o julgamento de quão bem se pode executar cursos de ação 
necessária para lidar com situações prospectivas. Crenças de autoeficácia podem influenciar a 
escolha de atividades, o esforço despendido para determinada atividade, e também as reações 
emocionais e pensamentos (Bandura, 1982). 
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A TCP especifica três antecedentes atitudinais distintos da intenção, cada um desses extraído 
da teoria existente e de evidências anteriores. Dois deles refletem o desejo preconcebido de 
realizar o comportamento: as atitudes pessoais em relação aos resultados do comportamento e as 
normas sociais adotadas. Terceiro, a TCP reflete a percepção do sujeito de que o comportamento 
é pessoalmente controlável.; também reflete a viabilidade percebida de realizar o comportamento 
e está relacionada às percepções dos sujeitos sobre competência situacional pessoal (ou seja, 
autoeficácia) (Ajzen, 1991; Krueger & Carsrud, 1993).

A TCP é cada vez mais vista como uma estrutura teórica útil na criação de novos 
empreendimentos, pois ajuda a explicar os processos cognitivos complexos que levam à criação 
de novos negócios (Krueger et al., 2000; Liñán, 2008).

Intenção Empreendedora (IE)

Acredita-se que a IE precede qualquer comportamento empreendedor, sendo um confiável 
preditor de empreendedorismo (Bird, 1988; Koe, 2016). As intenções empreendedoras como a 
estrutura central do empreendedorismo têm recebido grande atenção e são afetadas por vários 
fatores internos e externos dos empreendedores (Smith et al., 2016).

Nesse contexto, pode-se definir a IE como a ideia de uma pessoa que pretende construir um 
novo empreendimento e, de modo consciente, planeja realizá-lo em algum momento no futuro 
(Thompson, 2009). A intenção torna-se o elemento fundamental para explicar o comportamento 
empreendedor, pois indica o esforço que a pessoa fará para realizar esse comportamento 
empreendedor (Liñán, 2004).

A ação empreendedora, geralmente, é intencional. Os empreendedores pretendem ir 
em busca de certas oportunidades, explorar novos mercados e oferecer novos produtos, e isso 
raramente é o processo de comportamento não intencional. As intenções buscam os fatores que 
motivam um determinado comportamento, sendo indicações de quão arduamente as pessoas 
estão com vontade de tentar e quanto esforço planejam exercer para executar o comportamento 
(Hisrich et al., 2017). 

Portanto, indivíduos com IE podem ser diferenciados daqueles que simplesmente têm uma 
personalidade ou disposição empreendedora pelo fato de terem, primeiro, dado algum grau de 
importância consciente à probabilidade de eles próprios iniciarem um novo empreendimento, 
em algum estágio no futuro, e então, em segundo lugar, não terem rejeitado tal possibilidade 
(Thompson, 2009). Assim, as intenções empreendedoras visam criar um novo empreendimento 
ou criar novos valores em empreendimentos existentes (Bird, 1988).

Educação Empreendedora (EE)

A educação para o empreendedorismo envolve todas as formas de entrega de conhecimento 
que visam capacitar o indivíduo para criar riqueza real no setor econômico, avançando assim 
a causa do desenvolvimento da nação como um todo (Oguntimehin & Oyejoke, 2018).
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A educação para o empreendedorismo pode ter vários efeitos distintos. Primeiro, é provável 
que a EE influencie conhecimentos e habilidades. Os cursos em instituições universitárias 
são, geralmente, orientados para o ensino de métodos, de conceitos e de fatos. No entanto, 
as habilidades e o conhecimento ensinado terão componentes genéricos; nesse caso, essa 
educação pode não mudar muito as intenções empresariais. No entanto, a educação para o 
empreendedorismo também afeta as atitudes e percepções dos alunos, e pode afetar as intenções 
empreendedoras e, nesse caso, por meio de ações (Graevenitz et al., 2010). 

Em suma, há uma grande diversidade de fatores que são comumente ligados à vontade dos 
estudantes universitários em terem seu próprio negócio. Dessa forma, ainda permanece o desafio 
para a compreensão do fenômeno e construção do instrumento consistente de avaliação (Santos 
et al., 2010). Tem-se observado, na maior parte dos estudos nesse campo, que as amostras focam 
estudantes universitários, mostrando que as IEs assumiram um papel essencial no cenário do 
empreendedorismo, mais precisamente na intenção de empreender. As IEs transformaram-se 
em campo de estudo sobre o tema decorrente da importante função que exerce na sociedade 
e no desenvolvimento da região (Souza et al., 2018).

A intenção, de acordo com Ajzen (1991), é geralmente reconhecida como o único preditor 
para que um indivíduo se envolva em um comportamento específico. Krueger et al. (2000), em 
seu estudo, mostraram como a intenção pode ser um único preditor para o comportamento 
empreendedor.

Ao adquirir conhecimentos gerais de empreendedorismo e o aprimoramento de habilidades 
de reconhecimento de oportunidades, por meio da EE, aumenta a vontade de empreender 
de uma pessoa (Puni et al., 2018). Nesse sentido, Bae et al. (2014) realizaram uma meta-análise 
constituída de 73 pesquisas com 37.285 indivíduos, que confirmaram a hipótese de que a EE 
tem influência positiva na IE. 

Dessa forma, nos últimos anos, os pesquisadores passaram a perceber a importância da 
relação entre EE e IE. Estudos apontaram o impacto positivo da EE na IE dos alunos (Iwu et al., 
2021; Li & Wu, 2019; Wu et al., 2022) enquanto outros estudos indicaram situação oposta, quando 
a EE falhou na promoção da IE dos estudantes pesquisados (Nabi et al., 2018). Com base nisso, 
esta pesquisa sugere a primeira hipótese:

H1a: A EE influencia direta e positivamente a IE.

A educação para o empreendedorismo é uma condição necessária para cultivar IEs, mas 
não é uma condição suficiente a menos que esteja integrada ao CCP. O CCP tem um forte 
efeito mediador entre a EE de estudantes universitários e a vontade empreendedora (Oyugi, 
2015). Em uma pesquisa envolvendo 226 estudantes universitários de Gana, Adu et al. (2020) 
verificaram a hipótese de que o controle do comportamento medeia a relação entre a EE e a 
IE.. Nesse contexto, apresenta-se a seguinte hipótese:

H1b: O CCP medeia a relação entre EE e IE.
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Criatividade Empreendedora (CE)

Permanecer criativo é uma qualidade que um empresário de sucesso deve ter. No campo 
do empreendedorismo, a criatividade em âmbito individual refere-se ao processo no qual os 
empreendedores podem combinar recursos existentes e gerar novas ideias para iniciar negócios 
inovadores (Chua & Bedford, 2015; Shi et al., 2020).

CE refere-se à produção de ideias novas e úteis sobre produtos, serviços, métodos de trabalho, 
processos por um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos trabalhando juntos para lançar 
um novo empreendimento. Tanto nos negócios desenvolvidos quanto nos novos empreendimentos, 
a criatividade é visível. No entanto, apenas fazer tarefas e atividades diferentes das outras não 
significa que seja uma criatividade bem-sucedida no trabalho (Amabile, 1996, 1997).

A criatividade pode ser vista como um elemento essencial do empreendedorismo, quando 
a CE está associada à descoberta e ao desenvolvimento de novas ideias e com a implantação de 
novas ideias úteis para criar algo novo e novas formas de olhar para os problemas e oportunidades 
(Amabile, 1996; Kusmintarti et al., 2017).

Assim, ao se considerarem empreendedores bem-sucedidos como aqueles que identificam 
as oportunidades e iniciam novos negócios, eles precisarão ter a capacidade de gerar mais do 
que ideias novas e úteis. Um individuo que se torna criativo o suficiente com potencial para ser 
um empresário precisa se perceber como capaz de conduzir as atividades inerentes à abertura 
de um novo negócio (Biraglia & Kadile, 2017). 

A CE é uma das características empreendedoras que determina a IE (Kusmintarti et al., 2017). 
Assim, a CE pode manifestar-se não apenas na identificação de oportunidades, mas também na 
implementação dessas ideias. A geração de novas ideias pode, portanto, ser um indicativo da CE 
do indivíduo. Indivíduos que podem ter novas ideias para iniciar um negócio são mais propensos 
a terem percepções de viabilidade sobre o reconhecimento de oportunidades e, portanto, são 
propensos a terem maiores intenções empreendedoras (Smith et al., 2016). 

Assim, nos últimos anos, a criatividade tornou-se importante preditor da IE. A relevância 
da relação entre CE e IE foi apontada por estudos que registraram o impacto positivo da CE 
na IE dos alunos (Anjum et al., 2018; Kumar & Shukla; 2019), enquanto outras pesquisas indicaram 
situação oposta, quando a CE não influenciou a IE dos estudantes pesquisados (Ferreira et al., 
2023). Dessa forma, tem-se a seguinte hipótese:

H2a: A CE influencia direta e positivamente a IE.

Tang (2008) argumentou que empreendedores com alta autoeficácia e alta capacidade 
criativa estão mais atentos a novas oportunidades. Indivíduos com CE podem aumentar o CCP 
ou autoeficácia que levarão ao início dos negócios com sucesso (Shahab et al., 2019).

Pesquisas anteriores verificaram a significância da autoeficácia mediando a relação entre 
a CE e a IE, demonstrando que, embora a CE possa desencadear o processo empreendedor, a 
autoeficácia impulsiona em direção à abertura de novos negócios (Ndofirepi et al., 2018). Dessa 



ARTIGOS | Paixão, educação e criatividade e seus efeitos na intenção empreendedora

Renata Torquato de Araujo Pitombeira | José Milton de Sousa-Filho | Macário Neri Ferreira Neto

7    FGV EAESP | RAE | São Paulo | V. 63 | n. 6 | 2023 | 1-22 | e02021-0438  eISSN 2178-938X

forma, na pesquisa de Kumar e Shukla (2019), os resultados da mediação confirmaram a autoeficácia 
empreendedora como mediadora da relação de CE com intenções empreendedoras. Nesse 
contexto, tem-se a seguinte hipótese:

H2b: O CCP medeia a relação entre CE e IE.

Paixão Empreendedora (PE)

A PE foi abordada por Cardon et al. (2009), que a conceituaram tomando como base duas 
afirmações-chave: a PE é uma emoção consciente, positiva e acessível e essa resulta do 
engajamento em atividades, que levam significado ao indivíduo. As pesquisas de Cardon et al. 
(2009) abordaram a paixão, inicialmente, aos estudos da Psicologia e, depois, a relacionaram 
ao tema do empreendedorismo.

Além disso, esses autores chamaram a atenção para a natureza multifacetada da PE, 
propondo três identidades diferentes relacionadas aos vários aspectos do processo empreendedor: 
(1) um inventor, que é apaixonado por atividades envolvidas na identificação, na invenção 
e na exploração de novas oportunidades; (2) um fundador, que é apaixonado por atividades 
envolvidas na criação de um empreendimento para comercializar e explorar oportunidades; 
e (3) um desenvolvedor, que é apaixonado por atividades relevantes para fomentar, crescer e 
expandir o negócio depois de estabelecido. Essas diferentes paixões relacionadas à identidade 
influenciam as cognições vinculadas com metas e geram resultados empresariais específicos 
(Cardon et al., 2009). 

A PE é definida como um sentimento positivo, forte e consciente, vivenciado pela participação 
em atividades empreendedoras relacionadas às funções, o que é importante e proeminente para 
a autoidentificação dos empresários. Concebido a partir dessa perspectiva experiencial, medir 
PE, portanto, requer que se considerem três aspectos dessa definição: 1) paixão envolve a 
experiência de intensos sentimentos positivos; 2) esses sentimentos são vivenciados por atividades, 
que são centrais para a autoidentidade do indivíduo; e 3) os sentimentos e a centralidade da 
identidade são focados em três domínios específicos do empreendedorismo (Cardon et al., 2009; 
Cardon et al., 2013). A PE foi definida como fortes emoções positivas que podem ser vivenciadas 
conscientemente pela participação em atividades empreendedoras relacionadas à função, o que 
é importante e proeminente para a autoidentificação dos empreendedores (Cardon et al., 2009)

De maneira empírica, Liu et al. (2011) pesquisaram que a PE medeia os efeitos do apoio da 
organização à autonomia da pessoa na CE do colaborador. Os estudos de Cardon et al. (2009) 
mostram que as pessoas apaixonadas pela invenção, que é o foco desta pesquisa, ou seja, que têm a 
identidade de quem ainda não empreendeu, são indivíduos mais inovadores e criativos, inclusive 
na busca de soluções criativas para os problemas que surgem. Assim, a paixão por atividades 
empreendedoras inseridas em um determinado contexto pode desencadear o planejamento 
de um início de negócios e, provavelmente, gerar intenções empreendedoras orientadas para 
a ação (Biraglia & Kadile, 2017).
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Dessa forma, a paixão por atividades empreendedoras pode ser o gatilho para o planejamento 
de uma empresa. Em outras palavras, um estado geral influente de PE embutido em um 
contexto particular é, provavelmente, a produção de IE orientada para a ação (Karimi, 2019). 
Ademais, as noções de autoeficácia são significativas para gerar a paixão necessária para um 
empreendedorismo de sucesso. Isso significa que a autoeficácia pode ser crucial para manter e 
desenvolver a paixão no contexto do empreendedorismo (Arshad et al., 2018). 

Estudos anteriores indicam a relação positiva entre PE e IE (Ferreira et al., 2023; Neneh, 
2022), dessa forma se apresenta a seguinte hipótese:

H3a: A PE influencia direta e positivamente a IE.

Existe um indicativo em pesquisas anteriores, como Karimi (2019), que aponta para o 
papel do CCP como um mediador que associa parâmetros da Psicologia com os resultados 
do empreendedorismo. Intrinsecamente, o CCP é um indicador potencialmente próximo 
da IE, enquanto a paixão é um indicador mais distante. Com base na discussão da literatura, 
há uma predição de relação indireta entre a PE e intenção por empreender, por meio do 
CCP (Saboor et al., 2020).

Os indivíduos que são apaixonados por começar um novo negócio (PE) persistirão em 
encontrar maneiras de desenvolver as habilidades e as capacidades necessárias para lidar com 
as funções e desafios necessários para ser um empreendedor (autoeficácia) e, portanto, estar 
mais motivado para se envolver na intenção empreendedora (IE) (Neneh, 2022). Nesse contexto, 
propõe-se a seguinte hipótese:

H3b: O CCP medeia a relação entre PE e IE.

A Tabela 1 apresenta os construtos utilizados nesta pesquisa com seus respectivos autores.

Tabela 1. Construtos

Construto  Referências 

Intenção 
Empreendedora 

Bird (1988); Koe (2016); Smith et al. (2016); Thompson (2009); Liñán (2004); Hisrich et al. (2017) 

Educação 
Empreendedora 

Oguntimehin e Oyejoke (2018); Graevenitz et al. (2010); Santos et al. (2010); Souza et al. (2018); Ajzen 
(1991); Krueger et al. (2000); Puni et al. (2018); Bae et al. (2014); Iwu et al. (2021); Li e Wu (2019); Wu 
et al. (2022); Nabi et al. (2018) 

Criatividade 
Empreendedora 

Chua e Bedford (2015); Shi et al. (2020); Amabile (1996, 1997), Kusmintarti et al. (2017); Biraglia e 
Kadile (2017); Smith et al. (2016); Anjum et al. (2018); Kumar e Shukla (2019); Ferreira et al. (2023) 

Controle do 
Comportamento 
Percebido 

Tang (2008); Ndofirepi et al. (2018); Shahab et al. (2019); Kumar e Shukla (2019); Saboor et al. (2020) 

Paixão 
Empreendedora 

Cardon et al. (2009); Cardon et al. (2013); Liu et al. (2011); Biraglia e Kadile, (2017); Arshad et al. 
(2018); Neneh (2022) 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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MÉTODOS

Para esta pesquisa foi adotada uma análise descritiva, explicativa e quantitativa. O delineamento 
da pesquisa é classificado quanto a sua natureza como aplicada, já que são utilizadas técnicas 
desenvolvidas para que suas hipóteses possam ser testadas. Quanto a sua abordagem, a pesquisa 
é classificada como quantitativa, pois medirá a relação entre os construtos ao utilizar técnicas 
estatísticas na obtenção dos resultados e construção da conclusão. A pesquisa será explicativa, pois 
buscará aprofundar o conhecimento sobre características de um determinado grupo, estimando 
suas proporções e relacionando as suas variáveis (Cooper & Schindler, 2016; Richardson, 2014).

Amostra e coleta de dados

A amostra contou com 251 estudantes de uma universidade privada na cidade de Fortaleza, do 
total de 792 alunos matriculados no curso de Administração. Essa amostra apresentou um nível 
de confiança de 95% com uma margem de erro de 5% (Richardson, 2014). 

Para coleta de dados, foi utilizado um questionário composto por escalas adotadas em 
trabalhos anteriores (Anjum et al., 2018; Bae et al., 2014; Biraglia & Kadile, 2017; Shi et al., 2020). Dessa 
forma, a coleta de dados foi realizada com um questionário eletrônico, a partir das seguintes 
escalas (construtos): EE (Saptono et al., 2019), CCP e IE (Liñán & Chen, 2009), PE por inventar 
(Cardon et al., 2013) e CE (Shahab et al., 2019).

O questionário utilizou a escala do tipo Likert variando de 1 a 7, de discordo totalmente a 
concordo totalmente. O método survey, utilizado para coletas de dados primários, normalmente 
é usado quando se tem um número significativo de respondentes (Hair et al., 2009). A escolha 
dos respondentes ocorreu pela presença em sala de aula e disponibilidade para participar da 
pesquisa. As salas visitadas ocorreram de maneira aleatória, e o questionário foi aplicado com 
a presença de um dos pesquisadores, que explicou o instrumento de pesquisa.

Análise dos dados

Os dados foram incluídos em planilha do Excel® e exportados para os aplicativos SPSS®Statistics, 
versão 20, da IBM® para os cálculos de estatística descritiva, e para o SmartPLS, versão 3.2.9, 
utilizado para modelagem de equação estrutural (Ringle et al., 2014).

A análise da amostra inclui as características demográficas dos alunos e outros aspectos 
relacionados às questões de pesquisa. Os dados foram analisados com uso do software SPSS para 
os cálculos iniciais e descritivos. Para se verificarem as hipóteses, foram utilizadas as Modelagens 
de Equações Estruturais (MEE) ou Structural Equations Modeling (SEM) baseadas em variância, 
com a técnica Partial Least Squares (PLS). 

PLS-SEM oferece inúmeras vantagens para pesquisadores que trabalham com modelos 
de equações estruturais, como dados não normais, tamanhos de amostra pequenos e construtos 
medidos formativamente (Hair et al., 2014). MEE surge como uma família de técnicas estatísticas, 
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que se tornou muito popular no marketing, em função da capacidade de modelar variáveis 
latentes, de levar em consideração várias formas de erros de medição e de testar teorias inteiras, 
que o torna útil para uma infinidade de questões de pesquisa (Henseler, 2017).

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO

Estatística descritiva

Nesta seção os dados foram analisados, primeiramente, pela descrição da amostra e análise 
descritiva do questionário. A Tabela 2 apresenta que a maioria dos respondentes era do sexo 
masculino (60,2%), solteira (90,8%), cor branca (62,2%), sem atividade remunerada (39,8%) e 
da faixa etária até 20 anos (39,8%).

Tabela 2. Dados descritivos da amostra (N=251)

Variável Descrição N F (%)

Sexo
Masculino
Feminino

151
100

60,2
39,8

Estado Civil
Solteiro
Casado/União estável
Separado/Divorciado

228
19
4

90,8
7,6
1,6

Raça/Cor

Branca
Parda
Preta/Negra
Amarela

156
74
14
7

62,2
29,5
5,6
2,8

Ocupação

Sem atividade remunerada
Empregado empresa privada
Proprietário de empresas
Bolsista/Estagiário
Trabalhador sem vínculo empregatício
Empregado empresa pública

89
49
49
39
24
1

35,5
19,5
19,5
15,5
9,6
0,4

Faixa Etária

Até 20 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
Acima de 35 anos

100
94
36
11
10

39,8
37,5
14,3
4,4
4,0

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a descrição da amostra, as tabelas seguintes demonstram os dados descritivos de 
cada construto. Primeiro, foi calculada a confiabilidade interna do instrumento; para isso se 
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utilizou da confiabilidade composta para mensurar a consistência de cada questionário. O valor 
mínimo aceitável é de 0,70 (Hair et al., 2009). O questionário não apresentou dados faltantes, 
e os dados discrepantes não foram suficientemente significativos para interferir nas respostas, 
sendo mantidos por decisão do pesquisador.

Modelagem de Equações Estruturais (MEE)

Para se utilizar o SmartPLS, é exigida uma amostra mínima, com base na variável com maiores 
preditores e com uso do aplicativo GPower v. 3.1.9.4. Para um poder de 0,95 e efeito 0,15 
(médio), exige-se uma amostra mínima de 119 respostas; neste trabalho tem-se a amostra de 
251 indivíduos, atendendo os parâmetros da amostra para o uso do SmarPLS (Ringle et al., 2014).

Verificado que o tamanho da amostra atende aos parâmetros do G*Power com poder 
estimado de 0,95 e aos casos mínimos exigidos de 10 por parâmetro (Hair et al., 2009), segue o 
processo de interpretação da modelagem de equações estruturais (SEM): a avaliação do modelo 
de mensuração (relações entre os indicadores e construtos) e a avaliação do modelo estrutural 
(relações entre os construtos).

Avaliação do modelo de mensuração

Como primeira análise, verifica-se se as cargas fatoriais de todos os itens excederam o valor 
recomendado de 0,6. Em seguida, tem-se a avaliação da consistência interna do instrumento 
de pesquisa com o uso da confiabilidade composta que fornece uma medida mais adequada 
de confiabilidade de consistência interna, se em que esperam valores mínimos de 0,70 (Hair 
et al., 2014).

Para examinar a validade discriminante, a variância total entre os fatores foi comparada 
com a variância média derivada dos fatores individuais. Isto confirma a validade discriminante, 
uma vez que a variância partilhada entre os factores se apresenta inferior à variância média dos 
fatores individuais. Todas as variâncias médias obtidas estão acima do nível recomendado de 
0,50. Isto significa que mais da metade da variância observada dos itens é explicada pelo fator 
hipotético (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2014; Lin et al., 2006). 

A validade discriminante indica quão diferente é o construto de outros construtos 
empiricamente, se o construto mede o que pretende medir. Para ser eficaz, a estrutura deve 
compartilhar mais diferenças com seus indicadores do que com qualquer outra estrutura. Para 
testar esse requisito, o VME de cada estrutura deve ser maior que a maior correlação quadrática 
com qualquer outra estrutura (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2014). Em resumo, o modelo 
de mensuração demonstrou confiabilidade, validade convergente e validade discriminante 
adequadas.

Com relação à multicolinearidade, segundo Hair et al. (2009) o valor do VIF não deve ser 
maior que 10; conforme demonstrado na Tabela 3, esse requisito foi cumprido.
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Tabela 3. Validez convergente

Construto Carga Fatorial CC VME VIF

Controle do Comportamento Percebido 0,918 0,652

Abrir uma empresa e mantê-la funcionando seria fácil para mim. 0,783 2,00

Estou preparado para abrir uma empresa viável. 0,859 2,88

Posso controlar o processo de criação de uma nova empresa. 0,851 2,76

Conheço os detalhes práticos necessários para abrir uma empresa. 0,783 2,12

Sei como desenvolver um projeto empreendedor. 0,806 2,38

Se eu tentasse abrir uma empresa, teria alta probabilidade de 
sucesso.

0,757 1,69

Criatividade Empreendedora 0,914 0,573

Eu sou uma pessoa muito criativa. 0,708 1,93

Eu reservo alguns minutos a cada dia ou semana para ser criativo. 0,706 1,78

Tenho muitas ideias. 0,820 2,54

Busco novas soluções mesmo quando estas não são necessárias. 0,744 1,92

Muitas vezes, minhas ideias são muito originais. 0,791 2,13

Sou sensível a ver problemas que os outros não veem. 0,797 2,12

Novas soluções também vêm a minha mente, quando não são 
especialmente necessárias.

0,783 2,38

É fácil para mim encontrar propostas de melhoria. 0,695 1,58

Educação Empreendedora 0,921 0,796 1,87

A formação na universidade me incentiva a desenvolver ideias 
criativas para ser um empreendedor.

0,908 3,57

Minha universidade oferece o conhecimento necessário sobre 
empreendedorismo.

0,865

Minha universidade desenvolve minhas competências e 
habilidades empreendedoras.

0,903 3,59

Intenção Empreendedora 0,957 0,787

Estou pronto para fazer qualquer coisa para ser um 
empreendedor.

0,808 2,18

Meu objetivo profissional é me tornar um empresário. 0,876 3,43

Farei todo o esforço para abrir e administrar minha própria 
empresa.

0,939 6,35

Estou determinado a criar uma empresa no futuro. 0,944 7,16

Eu pensei muito seriamente em abrir uma empresa. 0,879 3,25

Continua
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Construto Carga Fatorial CC VME VIF

Tenho a firme intenção de abrir uma empresa algum dia. 0,869 3,62

Paixão Empreendedora 0,932 0,734

É empolgante encontrar novas maneiras de resolver as 
necessidades não atendidas do mercado que podem ser 
comercializadas.

0,810 2,21

Buscar novas ideias de produtos/serviços a oferecer é agradável 
para mim.

0,876 2,90

Estou motivado a descobrir formas de melhorar produtos/serviços 
já existentes.

0,867 2,71

Sondar novas oportunidades no mercado é empolgante para mim. 0,895 3,10

Criar novas soluções para problemas é parte importante de quem 
eu sou.

0,832 2,29

Nota: CC – Confiabilidade composta; VME – Variância Média Extraída; VIF – Fator de inflação da variância

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme apresentado na Tabela 3, os valores estão acima do esperado, portanto confirmando 
a validez dos construtos. Em seguida, verifica-se a validade discriminante, que é o critério de Fornell 
e Larcker (1981). Esse método afirma que a diferença entre um constructo e seu índice é maior do 
que qualquer outro construto. A Tabela 4 demonstra que essa etapa foi satisfeita.

Tabela 4. Validez discriminante

Construto CC CE EE IE PE

Controle do Comportamento Percebido (CCP) 0,807

Criatividade Empreendedora (CE) 0,488 0,757

Educação Empreendedora (EE) 0,111 0,282 0,892

Intenção Empreendedora (IE) 0,581 0,455 0,276 0,887

Paixão Empreendedora (PE) 0,448 0,502 0,249 0,559 0,857

Nota: Na diagonal principal (em negrito) está a raiz quadrada da AVE.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Avaliação do modelo estrutural

A primeira análise é a avaliação do coeficiente de determinação de Pearson (R²), que avalia a 
parte da variância das variáveis endógenas, explicada pelo modelo estrutural, e o R² é a medida 
preditiva do modelo. Cohen (1988), portanto, recomenda que os valores de 0,26, 0,13 e 0,02 
sejam substanciais, médios e fracos, respectivamente. Depender apenas do R² pode causar 
problemas, portanto o uso de Q² (redundância de validação cruzada) fortalece a correlação 
preditiva do modelo (Ringle et al., 2014). 

Tabela 3. Validez convergente Conclusão
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O Q² é baseado na tecnologia de reutilização de amostra, que estima os parâmetros do 
modelo e usa os valores estimados para prever as peças que faltam. Quanto menor for a diferença 
entre o valor previsto e o valor original, maior será o Q² e, portanto, maior será a precisão da 
previsão do modelo. O Q² é considerado relevante quando é maior que zero, e quanto mais 
próximo de 1, maior a previsibilidade do modelo (Hair et al., 2014).

Portanto, o resultado que é exibido na Tabela 5 indica, explicitamente, que todas as 
variáveis independentes podem explicar 47,2% da variância na IE dos alunos. Assim, R2 ocupa 
o nível substancial e está de acordo com a sugestão de Cohen (1988). Os valores de Q² > 0 e 
o f² variando entre 0,01 e 0,17 demonstram que o modelo deste estudo expressa a adequada 
relevância preditiva (Gelaidan & Abdullateef, 2017).

Tabela 5. Valores preditivos R²e Q²

Construto R² R² ajustado Q²

CCP 0,288 0,288 0,187

IE 0,472 0,463 0,364

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na sequência foram avaliados os valores das correlações e suas significâncias com uso 
do módulo “Bootstrapping” (técnica de reamostragem). Tamanho do efeito (f²) é calculado 
observando a mudança em R², quando um construto específico é eliminado do modelo. Com 
base no valor f², o tamanho do efeito do construto omitido para um construto endógeno particular 
pode ser determinado de modo que 0,02, 0,15 e 0,35 representem efeitos pequenos, médios e 
grandes, respectivamente (Hair et al., 2014; Ringle et al., 2014). 

Tabela 6. Coeficientes estruturais

Relação Hipótese Coeficiente Desvio-Padrão Valor de p f² Validada

EE -> IE H1a 0,135 0,047 0,004 0,031 SIM

EE -> CCP -> IE H1b -0,024 0,026 0,350 NÃO

CE -> IE H2a 0,062 0,053 0,203 0,006 NÃO

CE -> CCP -> IE H2b 0,143 0,026 0,000 SIM

PE -> IE H3a 0,316 0,068 0,000 0,128 SIM

PE -> CCP -> IE H3b 0,110 0,032 0,001 SIM

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme demonstrado na Tabela 6, as relações EE® IE; CE® CCP® IE; PE® IE e PE® 
CCP® IE foram validadas.

A hipótese H1a, que previa a relação entre a EE e a IE, foi validada (b = 0,135, p < 0,05), 
similar ao trabalho de Li e Wu (2019), que aponta a EE positivamente relacionada com a IE (b = 
0,355, p < 0,001), à pesquisa de Puni et al. (2018), que aponta evidências empíricas que a EE pode 
ter efeito positivo sobre a IE, e ao estudo de Saptono et al. (2019), que comprovou a significância 
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da relação entre educação e IE (b = 0,796, p < 0,001). Entretanto, quando mediada pelo CCP 
(H1b), não foi suportada (b = -0,024, p > 0,05), diferente de pesquisas anteriores, que confirmaram 
a mediação da autoeficácia na relação entre EE e IE (Oyugi, 2015; Puni et al., 2018).

Assim, com relação à EE, a relação direta com a intenção foi validada; o mesmo não 
aconteceu quando mediada pelo CCP ou autoeficácia. Isso sugere que a percepção dos 
alunos sobre a eficácia da educação para o empreendedorismo os desencoraja de quererem se 
envolver em atividades empreendedoras após a graduação, demonstrando que a educação para 
o empreendedorismo nas universidades privadas ainda precisa ser aprimorada, especialmente 
em como aumentar a percepção de controle do comportamento ou autoeficácia em relação 
ao empreendedorismo de seus alunos (Wang & Nie, 2018).

Esses resultados reforçam a literatura anterior que reconhece o papel motivador da 
educação para o empreendedorismo na atividade empreendedora entre os jovens, promovendo 
o aumento da taxa de emprego e impulsionando o crescimento econômico, a inovação e o 
emprego (Iwu et al., 2021).

A hipótese H2a apontava para a relação entre a CE e a IE, que foi refutada (b = 0,068, p 
> 0,05); esse resultado está em conformidade com o trabalho de Kusmintarti et al. (2017), que 
também não validou a proposta (b = 0,217, p > 0,05), porém discordante da pesquisa de Smith 
et al. (2016), que validou a hipótese de que a CE estará positivamente relacionada às IEs (b 
= 0,100, p < 0,05). O resultado pode ser interpretado como sendo a criatividade diretamente 
proporcional ao nível de IE, mas a influência do caráter criativo na IE do aluno não é significativa.

Em referência à hipótese H2b, a relação entre CE e a IE, mediada pela autoeficácia ou CCP, 
foi validada (b = 0,143, p < 0,05), resultado similar ao encontrado na pesquisa de Ndofirepi et 
al. (2018), que confirmou a mesma relação (b = 0,136, p < 0,05), e com o resultado apontado 
por Kumar e Shukla (2019), que confirmou a autoeficácia empreendedora como mediadora da 
relação da CE com a IE.

Nesse caso, com a CE antecedendo a intenção, não foi suportada, mas, quando mediada 
pela autoeficácia, seu resultado foi significante. Como o efeito da CE na IE foi totalmente 
mediado pela autoeficácia, significa que a criatividade, por si só, não estimulará intenções 
favoráveis para fazer carreira no empreendedorismo; em vez disso, é preciso ter confiança para 
iniciar um novo negócio (Kumar & Shukla, 2019).

Com relação à hipótese H3a, a relação entre a PE e a IE foi validada (b = 0,316, p < 0,05), 
confirmando a influência positiva da paixão na IE, em conformidade com o trabalho de Biraglia 
e Kadile (2017), que também confirmou a relação (b = 0,671, p < 0,001), e com a pesquisa de 
Nasiru et al. (2015), que validou a hipótese de que a PE por inventar tem uma influência 
positiva na IE (b = 0,301, p < 0,001). 

A hipótese H3b também foi confirmada, validando a relação entre a PE e a IE, sendo 
mediada pelo controle do comportamento planejado (b = 0,110, p < 0,05), resultado semelhante 
ao trabalho de Karimi (2019), que validou a mesma hipótese com um grupo de estudantes 
iranianos (b = 0,250, p < 0,05). Do mesmo modo, Neneh (2022) validou a hipótese sugerida de 
que a autoeficácia mediaria a associação entre paixão e IEs (b = 0,200, p < 0,05), equivalente ao 
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trabalho de Saboor et al. (2020), que encontrou uma relação significativa positiva entre PE e IE 
mediada pelo controle do comportamento. No mesmo sentido, Ferreira et al. (2020) encontraram 
uma relação significativa entre a PE pela invenção e autoeficácia (b =0,48, p<0,05).

A respeito da PE como antecedente da IE, as relações diretas ou mediadas pela autoeficácia, 
os resultados apresentados demonstram que as relações são significantes, embora a mediação 
da autoeficácia na relação entre paixão e IE tenha sido parcial, tendo em vista que o valor do 
beta padronizado foi menor quando comparada à relação direta entre os construtos PE e IE.

A Figura 1 apresenta de maneira gráfica as relações e os coeficientes dos caminhos 
estabelecidos nesta pesquisa.

Figura 1. Modelo da pesquisa

Educação 
Empreendedora

Criatividade 
Empreendedora

Controle do 
Comportamento

Intenção 
Empreendedora

Paixão 
Empreendedora

Efeito direto

Efeito indireto

0,135

0,365
0,392

0,316

-0
,0

62

-0
,2

80

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

CONTRIBUIÇÕES

Este estudo apresenta suas contribuições no que diz respeito à teoria, metodologia e prática. 
Teoricamente, este estudo caminha para o uso da estrutura da TCP para trazer informações úteis 
relacionadas à IE, contribuindo com a academia ao apresentar um modelo que demonstrou a 
necessidade de um melhor acompanhamento dos alunos e uma maior promoção de eventos 
sobre empreendedorismo para que melhore a confiança e a autoeficácia dos discentes.

Além disso, testou e complementou a TCP na perspectiva da aprendizagem, paixão, 
criatividade e da autoeficácia. Os resultados fornecem evidências empíricas para apoiar as teorias 
existentes e também servirão como uma referência valiosa para estudos de acompanhamento.
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Metodologicamente, este estudo empregou modelagem estrutural usando PLS para explicar 
as relações em seu modelo, permitindo que as partes interessadas   pelo desenvolvimento do 
empreendedorismo tenham uma visão melhor de como a IE é estabelecida e como as percepções 
dos potenciais iniciadores de empreendimentos afetam sua intenção de estabelecer um negócio. 

Potencialmente, permite que governos e formuladores de políticas incluam jovens adultos 
que provavelmente tenham IEs em seus pensamentos e planos de ação, acelerando assim a 
criação de empreendimentos comerciais.

Praticamente, as partes interessadas responsáveis   pelo desenvolvimento do empreendedorismo 
terão uma visão melhor de como a IE é formada e como as crenças e percepções dos potenciais 
iniciadores de empreendimentos impactam a sua intenção de iniciar um negócio.

Este estudo deve ser do interesse dos grupos de pesquisadores, professores e apoiadores do 
empreendedorismo, pois esclarece a interação entre os conceitos pouco explorados da eficácia da 
EE, da criatividade e da PE por inventar, bem como a percepção da autoeficácia na formação da IE.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram que o efeito mediador do CCP nas relações entre CE e PE não 
apresentou uma ação significativa na relação entre EE e IE.

Assim, a relação entre a EE e a IE não se mostrou significativa, quando mediada pelo 
CCP, porém significativa quando diretamente relacionadas entre si. Nesse caso, os resultados 
demonstraram que os alunos não se perceberam seguros em empreender, mesmo demonstrando 
a intenção em terem seus próprios negócios.

Com referência à CE e sua relação com a IE, não se demonstrou significante, sendo 
necessária a mediação do CCP, demonstrando que a CE sozinha não é capaz de gerar a intenção 
em empreender.

Quanto à PE, tanto a relação direta com a IE quanto mediada pelo CCP se mostraram 
significantes. Entretanto, a mediação diminui o efeito direto da relação entre a PE e a IE.

Portanto, conclui-se que a EE demonstrou a necessidade de uma maior participação da 
universidade para estimular a capacidade percebida para iniciar um novo negócio, que a CE 
necessita do CCP para que influencie a IE e que a PE influencia a IE, mas essa influência diminui 
quando mediada pela autoeficácia. Os resultados estão aderentes às teorias e ao referencial 
teórico abordados no estudo.

Como limitação do trabalho, tem-se a utilização de um delineamento transversal, que não 
permite a confirmação de causalidade entre as variáveis testadas, embora o modelo apresentado 
tenha sido baseado em pesquisas anteriores, que testaram, empiricamente, as relações propostas.

Espera-se que este estudo guie novas pesquisas para explorar a interação de traços de 
personalidade e condições ambientais no aprimoramento do empreendedorismo, além da 
possibilidade de extensão da pesquisa para outras unidades federativas, proporcionando 
comparativos entre regiões do País.
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