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RESUMO: O estudo sobre o tema empreendedorismo, por se tratar de um assunto 
que vem estimulando o interesse de muitos pesquisadores, tem se tornado 
recorrente na literatura. E entre as suas várias perspectivas encontra-se aquela que 
procura abordá-lo a partir de alguns aspectos pessoais internos da conduta dos 
indivíduos empreendedores. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo 
compreender o empreendedorismo no âmbito da Teoria Cognitiva de Beck – TCB. 
Essa pesquisa tem caráter exploratório, de enfoque qualitativo e descritivo de 
levantamento teórico, a partir de uma revisão bibliográfica. Para tanto, na 
verificação e junção dos fenômenos qualificados como empreendedorismo e TCB, 
pretendeu-se evidenciar e entender as suas premissas, significados e de que 
maneira podiam ser examinados, discutidos e expostos articulados. Os achados do 
estudo apontam para uma possibilidade de se estender à literatura sobre o tema do 
empreendedorismo a reflexão do papel importante das estruturas cognitivas na 
formação do comportamento empreendedor, propiciando dessa forma apresentá-lo 
num enfoque diferente, particularmente através do exame das crenças da pessoa  
empreendedora, que têm suas raízes em estruturas mais profundas. 
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ABSTRACT: The study on the subject of entrepreneurship, because it is a subject 
that has been stimulating the interest of many researchers, has become recurrent in 
the literature. Besides, among its various perspectives is the one that seeks to 
approach it from some personal internal aspects of the entrepreneurial individuals 
conduct. In this sense, this article aims to understand the entrepreneurship within 
the framework of Beck-TCB Cognitive Theory. This research is exploratory, with a 
qualitative and descriptive approach, based on a bibliographical review. For this, in 
the verification and junction of the phenomena qualified as entrepreneurship and 
TCB, it was tried to evidence and to understand its premises, meanings and in what 
way they could be examined, discussed and exposed articulated. The findings of 
the study point to the possibility of extending to the literature on the subject of 
entrepreneurship the reflection of the important role of cognitive structures in the 
formation of entrepreneurial behavior, thus offering a different approach, 
particularly through the examination of the person's beliefs entrepreneurship, 
which have their roots in deeper foundations. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O ser humano não nasce pronto, 
precisa evoluir, desenvolver-se, e através 
desse processo que dura toda a vida, vai 
criando sua história e experiências próprias e 
únicas, que de uma forma ou outra, boas ou 
ruins, ficam registradas no nível de 
consciência ou inconsciência; e que ao serem 
incorporadas em comportamentos, atitudes, 
decisões etc., vão definindo a sua 
personalidade. Esta que se forma a partir das 
disposições do caráter meio às suas crenças e 
valores, temperamentos e características 
emocionais do indivíduo (MEIRELES; 
SANCHES, 2009).  

Paradoxalmente a esse processo de 
crescimento de todo indivíduo, o desejo de 
mudar, de arriscar-se, muitas vezes, não 
parece tão fácil assim e pode ser difícil, 
doloroso e conflitivo (HOFMANN, 2014).  
Por trás, por exemplo, da resistência de 
alterar de vida, de emprego, de cidade, pode 
estar um conjunto de crenças, valores, 
pensamentos automáticos, emoções e 
sentimentos de fracassos e sucessos do 
passado, apreendido principalmente nos 
primeiros anos de vida. Dentro dessa 
realidade, mudar ideias ou estruturas 
cognitivas para incluir um novo 
conhecimento ou um comportamento mais 
positivo também não é fácil, mas é preciso 
(KRUGER, 2015).  

No campo do empreendedorismo e 
do empreendedor, frequentemente, 
questiona-se porque determinados indivíduos 
conseguem transpassar a barreira da 
mesmice e alcançar o patamar da superação, 
e outros não. Ou seja, porque 
“empreendedores de sucesso têm mais 
iniciativa e facilidade para buscar 
oportunidades, são mais persistentes e 
resistentes diante de situações de frustração” 
(BRZOZOWSKI; SANCHES, 2012, p.3).  

Uma parte da resposta para tal 
indagação pode estar num conjunto de 
características pessoais positivas presentes 
na personalidade desses empreendedores 
(MILLER, 2015), como maior tolerância 
para lidar com o fracasso, assumir os riscos 
medidos, persistência, autoconfiança, entre 
outros (DORNELAS, 2016; MILLER, 
2015). De outro modo, é notório que os bons 
empreendedores têm uma capacidade 
diferenciadora para decodificar o mundo e 
enxergar de fato o que está acontecendo, 
explicado, em maior ou menor grau, com 
base em suas histórias de vida (GARCIA; 
OSÓRIO, 2013). Nas palavras de Nassif et 
al. (2010, p. 12), “só é possível ser 
empreendedor se características pessoais 
forem capazes de sustentar a ação 
empreendedora”. Portanto, os atributos 
pessoais do indivíduo empreendedor, de 
certa forma, têm relação com as práticas 
empreendedoras (ZAMPIER; TAKAHASHI, 
2014; McCLELLAND, 1987). 

A partir disso, torna-se importante 
hoje o auxílio das ciências psicológicas e de 
suas principais correntes, como uma forma 
de entender o fenômeno do 
empreendedorismo (FRESE; GIELNIK, 
2010). Entre elas, a novidade desse estudo, 
encontra-se a Teoria Cognitiva de Beck 
(TCB), que tem como objetivo compreender 
de que forma o sujeito constrói alguns de 
seus aspectos cognitivos como os esquemas 
interpretativos que vão orientando suas ações 
(MORENO; CARVALHO, 2014). 

A TCB parte da premissa de que o 
indivíduo cria seus referenciais a começar 
das interpretações e das atribuições de 
significados que dá ao que acontece no meio 
em que vive, formando dessa forma seus 
esquemas mentais e padrões 
comportamentais, determinantes nas 
decisões tomadas durante a sua trajetória de 
vida (WILSON; BRANCH, 2011). Além 
disso, ela é um instrumento, no ramo da 
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Psicologia, com a missão de ajudar o ser 
humano a dar ressignificação a muitos dos 
seus conceitos, atitudes, valores, pré-
conceitos e comportamentos repetitivos, 
principalmente aqueles que impedem o 
crescimento emocional e racional, com vistas 
a uma melhor interação na sua vida pessoal 
ou profissional (BECK, 2013).  

Nesse contexto, justifica-se 
incorporar a esse estudo alguns conceitos da 
TCB, principalmente sobre suas bases 
cognitivas, em razão de que quando um 
empreendedor toma uma decisão o “seu 
aspecto cognitivo se sobressai como um dos 
fatores que exercem influência no seu 
processo decisório” (MACEDO; 
MITIDIERI, 2009, p. 2). De outra forma, 
torna-se relevante dentro do tema do 
empreendedorismo levar em consideração o 
aspecto de como os indivíduos estabelecem 
os seus alicerces cognitivos para identificar 
ocasiões de negócio e se arriscar neles 
(BRESSAN; TOLEDO, 2013; GARCIA; 
OSÓRIO; 2013; NASSIF et al., 2010).  

Assim, dentro dessa perspectiva, é 
que surgiu a seguinte questão de pesquisa: 
De que forma pode-se abordar o 
empreendedorismo e o empreendedor dentro 
da Teoria Cognitiva de Beck (TCB)?  Para 
responder a esse questionamento, esse 
estudo, de forma geral, tem como objetivo 
entender o empreendedorismo dentro do 
âmbito de alguns conceitos da TCB; e 
especificamente busca alcançar os seguintes 
objetivos: 1) Apresentar os principais 
entendimentos sobre a Teoria Cognitiva de 
Beck e suas bases cognitivas; e 2) 
Contextualizar o empreendedorismo e o 
empreendedor no âmbito das estruturas 
cognitivas da Teoria Cognitiva de Beck. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Em termos metodológicos, esse 

estudo foi exploratório com uma abordagem 

qualitativa. Exploratório porque se procurou, 
de uma forma teórica e reflexiva, aprofundar 
os principais conhecimentos sobre o assunto, 
com o objetivo de uma maior familiaridade 
com a sua temática, desenvolvendo, 
esclarecendo ou aprofundando seus 
conceitos e ideias. Esse tipo de pesquisa visa 
oportunizar mais proximidade com o tema 
investigado, com o fim de deixá-lo mais 
evidente (GIL, 2010; RICHARDSON, 2014; 
VERGARA, 2014).  

Além disso, foi qualitativo em razão 
de que, na averiguação e articulação dos 
fenômenos nominados empreendedorismo e 
TCB, procurou-se identificar e compreender 
os seus significados e de que forma podiam 
ser interpretados conjuntamente. Em outras 
palavras, as informações fornecidas pela 
literatura especializada sobre a situação 
investigada foram analisadas, interpretadas e 
apresentados os seus conceitos, opiniões e 
convicções (RICHARDSON, 2014).   

Essa pesquisa também foi de caráter 
descritivo-interpretativo, em virtude de que 
buscou descrever as possíveis contribuições 
da TCB para a compreensão de certas 
características psicológicas próprias do 
indivíduo empreendedor. Além do mais, foi 
bibliográfica pelo motivo de que, para a 
construção do referencial teórico do assunto, 
foram utilizados publicações científicas de 
artigos de periódicos, artigos em anais e 
livros de autores  sobre o tema proposto. 
Nesse caso, os instrumentos de pesquisa 
empregados passaram por um processo de 
avaliação e já foram publicados 
(VERGARA, 2014; GIL, 2010). 

 Enfim, o percurso percorrido nessa 
pesquisa ocorreu a partir de dois pontos: 
primeiro sobre a discussão dos principais 
conceitos da TCB e suas bases cognitivas e 
em seguida da importância desses 
conhecimentos no desenvolvimento das 
características do indivíduo empreendedor. 
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3  EMPREENDEDORISMO: 
ENQUADRAMENTO CONCEITUAL 

 

3.1 O empreendedorismo e o 
empreendedor 

 
Há divergências quanto à origem do 

termo empreendedor (FELIPE; SANTOS, 
2017; GIRIUNIENE; GIRIUNAS; 
CERNIUS, 2016; PAIVA JÚNIOR; 
GUERRA, 2010). Alguns autores afirmam 
que emana de entrepreneur, no inglês, cujo 
significado exato é ‘entre’ e possui 
interpretações como alguém que assume 
riscos ou se responsabiliza por algo 
(BAGGIO; BAGGIO, 2014; OLIVEIRA, 
2012; NASCIMENTO et al., 2011). A 
expressão em francês entrepeneur, no século 
XII designava o sujeito que estimulava 
brigas ou rivalidades (VERGA; SILVA, 
2014; TREVISAN; AMORIM; MORGADO, 
2011).  

Outra vertente defende que o 
conceito seria formado a partir do verbo 
francês entreprendre, que teria sido 
constituído no período da Idade Média, na 
conjuntura de um desenvolvimento normal 
do idioma francês, aludindo ao conceito de 
se fazer alguma coisa (VALE, 2014). Outros 
referem-se à formação do termo em latim a 
partir da conexão entre inter e preneur, que 
denota “intermediário” (KILIMNIK; 
OLIVEIRA; SANTOS NETO, 2016; 
FERREIRA, 2015; HISRICH; PETERS; 
SHEPHERD, 2014; ANDRÉ NETO et al., 
2013; GOMES; LIMA; CAPPELLE, 2013;  
GOMES, 2011).  

 Já a palavra empreendedorismo 
deriva da expressão entrepreneurship da 
língua inglesa que, por seu turno, é a junção 
da expressão francesa entrepreneur e do 
sufixo inglês ship. O sufixo ship assinala 
posição, grau, relação, estado ou qualidade 

(BAGGIO; BAGGIO, 2014). Nesta acepção, 
significa a atividade dos homens/mulheres 
de negócios para organizar, controlar e de 
supor risco de suas organizações (COAN, 
2013; BOAVA; MACEDO, 2006).  

Em relação aos vários estudos sobre 
o assunto empreendedorismo, foi alvo das 
mais variadas abordagens, principalmente da 
economia, administração, sociologia e 
psicologia (BORGES; LIMA; BRITO, 2017; 
SOUZA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 
2016; ROCHA et al., 2016; BITTAR; 
BASTOS; MOREIRA, 2014; GOUVEIA; 
MILFONT; GUERRA, 2014; ZAMPIER; 
TAKAHASHI, 2014; FEUERSCHUTTE; 
ALPERSTEDT; GODOI, 2008; GOMES; 
LIMA; CAPPELLE, 2013; MATHIEU; ST-
JEAN, 2013; SILVA; SANCHES, 2013; 
FRANCO; GOUVEA, 2016; ALVES; 
BORNIA, 2011;  FRESE, 2010; MARTES, 
2010; SANTIAGO, 2009).   

Na perspectiva econômica o 
empreendedorismo é ligado à busca de novas 
ocasiões lucrativas de negócios no mercado, 
ajudando a ampliar os limiares das 
expectativas de produção de um determinado 
sistema econômico (BITTAR; BASTOS; 
MOREIRA, 2014; VALE, 2014; 
SANTIAGO, 2009). Richard Cantillon 
(1755) foi um dos pioneiros a relacionar o 
empreendedorismo ao aspecto econômico, 
apresentando o indivíduo empreendedor 
como uma pessoa que paga um preço correto 
por uma mercadoria ou produto para vender 
a um preço desconhecido. Nesse aspecto, o 
empreendedor é um indivíduo que não tem 
medo de correr riscos quando investe em 
negócios incertos (SOUZA et al., 2017; 
BITTAR; BASTOS; MOREIRA, 2014).  

Ainda nessa vertente, o 
empreendedor é um impulsionador da 
inovação e consequentemente das ações 
norteadoras do crescimento econômico 
(COSTA, 2015; GOMES; LIMA; 
CAPPELLE, 2013; FRANCO; GOUVEA, 
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2016). Dentro dessa visão, é através dos 
indivíduos empreendedores que se 
movimenta o setor econômico 
(SCHUMPETER, 2008) e a ação do 
empreendedor é relevante para o crescimento 
econômico (GOMES; LIMA; CAPPELLE, 
2013; MARTES, 2010). 
 Na postura sociológica o 
empreendedorismo é visto com fundamento 
no exame das circunstâncias do meio social 
em que os indivíduos estão insertos, ou seja, 
através dos incentivos das estruturas sociais 
e nas dificuldades que a sociedade impõe 
sobre o desenvolvimento do empreendedor. 
Para essa corrente, as instituições sociais 
apresentam grande interferência sobre o 
empreendedor (BARON; SHANE, 2015; 
FRANCO; GOUVEA, 2016).   

A linha psicológica trata do 
empreendedorismo a partir da feição do 
empreendedor sob o aspecto do indivíduo, 
ou melhor, de um conjunto de atributos 
comportamentais inerentes ao sujeito que o 
faz empreendedor. Nela, busca-se entender 
as razões do por quê   algumas pessoas têm 
disposição para começar um negócio próprio 
enquanto outras não. Para isso, esse enfoque 
parte de várias descrições peculiares da 
formação da personalidade desse tipo de 
pessoa (FRANCO; GOUVEA, 2016; 
GOUVEIA; MILFONT; GUERRA, 2014; 
LIMA et al., 2014; FEUERSCHUTTE; 
ALPERSTEDT; GODOI, 2012; GOMES; 
LIMA; CAPPELLE, 2013; RIZZATO; 
MORAN, 2013; FRESE, 2010), que a 
distingue, destacando diferentes tipos de 
características pessoais como motivação, 
disposição de assumir riscos, capacidade de 
inovar etc. (VALE, 2014). Assim, dentro 
dessa visão, há relação entre os traços 
individuais da personalidade do indivíduo 
empreendedor e o êxito naquilo que foi 
empreendido (FEUERSCHUTTE; GODOI, 
2008. 

O âmbito psicológico no indivíduo 
como uma forma de análise do 
empreendedorismo e do empreendedor, tem 
ido além da identificação das características 
de personalidade particulares identificadoras 
dos motivos que levam algumas pessoas a se 
tornam empreendedores e outras não. E tem 
procurado explicações na literatura, 
recorrendo também à perspectiva cognitiva, 
especialmente através dos estudos sobre as 
estruturas cognitivas (SCHAEFER; 
MINELLO, 2017; BARON; SHANE, 2015; 
FRESE; GIELNIK, 2014; MEYER et al., 
2014; URBAN, 2012; GRÉGOIRE; 
CORBETT; McMULLEN, 2011; 
SÁNCHEZ; CARBALLO; GUTIÉRREZ, 
2011; RAUCH; FRESE, 2007; BARON, 
2004).  

Nessa concepção, os alicerces 
cognitivos são instrumentos para a atuação 
empreendedora e são desenvolvidos pelo 
indivíduo através de suas experiências de 
vida única desde a sua concepção (GIELNIK 
et al., 2012; FREZZA; MARQUES, 2009). 
O sujeito, através dessas ferramentas 
cognitivas, atribui sentidos e interpretações 
para essas experiências, produzindo vários 
quadros possíveis alusivos à sua realidade e 
identidade. Dessa forma, ele responde aos 
acontecimentos com determinados 
comportamentos influenciado por esses 
alicerces cognitivos (WILSON; BRANCH, 
2011). A partir disso, os estudos baseados 
nas estruturas cognitivas, no âmbito do 
empreendedorismo, têm buscado também 
responder alguns questionamentos como: Por 
que algumas pessoas são empreendedoras e 
outras não? Como os empreendedores 
identificam oportunidades de negócios? 

Portanto, identificar e reconhecer as 
chances para se tornar um empreendedor de 
sucesso, nessa acepção, tem respaldo da 
literatura, com fundamento na capacidade 
cognitiva individual. E, por isso, chamando a 
atenção para os fundamentos cognitivos no 
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entendimento do indivíduo empreendedor, 
incorporou-se como uma alternativa nova 
para a análise e discussão pela literatura 
sobre o empreendedorismo as bases 
cognitivas apresentadas pela Teoria 
Cognitiva de Beck.   

 

3.2 A Teoria Cognitiva de Beck e suas 
bases cognitivas 

 
O precursor da TCB foi Aaron T. 

Bech, professor emérito da Escola de 
medicina da Pensilvânia, na área de 
Psiquiatria (BECK; DAVIS; FREEMAN, 
2017; PEREIRA, 2016; CLARK; BECK; 
2012).  Trata-se de uma das formas 
terapêuticas dentro da psicologia 
comportamental cujo objetivo é entender o 
indivíduo a partir de seus esquemas mentais, 
crenças e pensamentos automáticos e como 
esses mecanismos acabam influenciando na 
maneira como ele interpreta a realidade que 
o cerca (BECK, 2013). A sua base está na 
interpretação que o sujeito faz de sua 
realidade, que nessa temática se organiza de 
maneira gradativa (PEREIRA; PENIDO, 
2010), ou seja, a TCB parte da premissa de 
que a realidade se constrói, uma vez que o 
indivíduo processa os acontecimentos, as 
outras pessoas e a si próprio (SERRA, 2013).  

Desse modo, para a TCB, as 
respostas emocionais, as condutas 
apropriadas e atípicas e as motivações do 
sujeito não são influenciadas, unicamente, de 
modo direto, pelas situações vivenciadas, 
mas sim pela forma como essas informações 
são processadas e conceitualizadas, através 
das interpretações ou sentidos construídos. 
Em outras palavras, o indivíduo não 
apreende suas experiências passadas como 
elas são, mas da maneira como as 
internaliza.   

Nessa abordagem, o sujeito durante 
sua vida vai criando dentro de sua estrutura 

cognitiva certos conceitos ou ideias gerais, 
globais rígidas e duradouras, chamadas 
crenças centrais ou intermediárias, que 
acabam se tornando regras, atitudes e 
suposições condutoras do seu 
comportamento (SILVA, 2014). Essas 
crenças são constituídas com base na ligação 
estabelecida entre o indivíduo e o mundo que 
o cerca (PIRES, 2013), principalmente nos 
relacionamentos com pessoas expressivas 
durante a infância (OLIVEIRA; PIRES; 
VIEIRA, 2009). Além disso, elas acabam 
traduzindo-se pela interpretação do próprio 
sujeito em pensamentos automáticos que são 
padrões de condutas e hábitos que 
influenciam na sua reação frente a uma 
determinada situação (BECK, 2013).  

A TCB tem como finalidade auxiliar 
o indivíduo compreender os pensamentos 
que são decisivos em suas tomadas de 
decisões e que tem ingerência em suas 
emoções (BECK, 2013). Ela procura 
interferir especialmente sobre as visões 
negativas que o sujeito tem de si e do mundo 
que o cerca, com o objetivo de modificar 
suas emoções e comportamentos 
desencadeados a partir das interpretações 
que faz, com base nesses conceitos pouco 
construtivos (CARBONARA; MAHL, 
2014). Do mesmo modo, ela procura 
contribuir para que o indivíduo desenvolva 
pensamentos, conceitos, ideias diferentes 
mais adequadas à realidade (FREITAS et al., 
2014). 

Beck, ao investigar as causas da 
depressão nas pessoas, constatou que sujeitos 
deprimidos desenvolviam pensamentos 
negativos de si, do mundo e de seu futuro, 
com base em suas experiências passadas, que 
vinham à tona e interferiam na forma como 
interpretavam os fatos do seu dia a dia 
(BECK, 2013). Por isso, ele, a partir do 
aprofundamento sobre a raiz desses 
pensamentos problemáticos, procurou 
identificar quais as crenças e atitudes fixadas 
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no indivíduo, fruto das experiências passadas 
vividas desde a infância, justificavam 
determinadas interpretações errôneas da 
realidade, que acarretavam ao indivíduo 
emoções e sentimentos negativos que lhe 
causavam maior ansiedade (BECK; 
DOZOIS, 2011).  

De acordo com a TCB, o tipo de 
reação das pessoas a determinadas situações 
e informações é influenciado pela percepção 
e interpretação dadas a elas, por meio de 
seus esquemas cognitivos (SILVA, 2014; 
BEZ, 2013). Para ilustrar, suponha-se que o 
indivíduo tenha que realizar um teste para 
uma vaga de emprego e ao se aproximar o 
momento de sua realização ele comece a ter 
os seguintes pensamentos: ‘acho que não vou 
conseguir fazer essa prova, é muito difícil, a 
vaga não é para mim’. Tomado por essas 
ideias negativas, o sujeito desista do exame.  
A partir dessa decisão de não realizar a 
prova, influenciado pelo conjunto desses 
conceitos, o resultado para ele, em nível 
psicológico, de acordo com a TCB, pode ser 
traduzido num sentimento ou emoção de 
tristeza e frustração. Assim, conforme a 
TCB, reforça- se a tese inicial do indivíduo 
de que não era capaz de ser aprovado e 
conseguir a referida vaga. 

Com base ainda nesse contexto, 
pode-se questionar: o que levou esse 
indivíduo a pensar dessa forma diante desse 
fato?  Por que ele fez tais interpretações da 
situação em questão? Havia realmente um 
justo motivo ou alguma dissonância no modo 
como ele compreendeu seus pensamentos, 
sentimentos e a própria realidade? De acordo 
com a TCB, a resposta estaria nos processos 
cognitivos habituais, prejudiciais ou 
distorcidos que levam esse indivíduo a ter 
determinadas visões danosas sobre a 
realidade e de si mesmo (CLARK; BECK, 
2012).  

Nessa acepção, a TCB busca auxiliar 
no entendimento de algumas bases 

cognitivas como esquema mental, crenças 
(básicas e intermediárias) e pensamentos 
automáticos, que são importantes para o 
entendimento do comportamento das 
pessoas. Os esquemas mentais são formas 
duradouras e profundas de pensamentos 
formados a partir de estímulos, juízos ou 
experiências do sujeito, desde a sua infância, 
que interferem na sua maneira de pensar e 
agir (BECK; DAVIS; FREEMAN, 2017). 
São alicerces cognitivos internos com 
conteúdo (crenças centrais e intermediárias) 
que contêm registradas as representações de 
acepções apreendidas (BACELAR; 
TEIXEIRA, 2016). A função dos esquemas é 
processar ocorrências de estímulo do dia a 
dia, com a finalidade de dar um significado 
positivo ou negativo às experiências 
vivenciadas pelo indivíduo através de sua 
percepção. Compõem-se de crenças centrais, 
crenças intermediárias e pensamentos 
automáticos (BECK; DAVIS; FREEMAN, 
2017). 

As crenças centrais (nível mais 
profundo) geralmente são desconhecidas e 
penetram o inconsciente do sujeito de certa 
maneira, em razão de determinadas 
circunstâncias, que intervém na percepção do 
mesmo sobre as coisas (BECK, 2013). São 
os entendimentos sobre si, os outros e o 
mundo. Essas verdades absolutas, 
consideradas pelo indivíduo, são conceitos 
não refletidos e pouco articulados, ideias ou 
conceitos mais profundos, rígidos e globais 
sobre si e do mundo que o cerca, e que 
muitas vezes causam sofrimentos e 
interpretações distorcidas dessa realidade 
(BECK; DAVIS; FREEMAN, 2017). Por 
exemplo: “Eu sou incompetente” (BECK, 
2013, p.232).  

As crenças intermediárias (segundo 
nível da estrutura cognitiva) são regras, 
atitudes e suposições, criadas pelo indivíduo, 
a partir das crenças centrais. Embora não 
sejam tão facilmente modificáveis quanto os 
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pensamentos automáticos, são ainda mais 
maleáveis do que as crenças centrais (BECK; 
DAVIS; FREEMAN, 2017). Essas crenças 
quando acionadas suscitam pensamentos 
automáticos positivos ou negativos, que 
afinal intervêm no comportamento do 
indivíduo. Por exemplo: “Por não entender 
esse livro, então sou burro” (BECK, 2013).  

Os pensamentos automáticos (nível 
mais superficial e acessível) são decorrentes 
das crenças centrais mais as crenças 
intermediárias e são cognições que aparecem 
rapidamente em uma determinada situação 
como uma interpretação imediata dela 
(BECK; KNAPP, 2008; BEZ, 2013). É um 
conjugado de preceitos, condutas e 
pressuposições sobre determinada situação. 
Eles podem ser palavras, imagens ou 
recordações e nascem na mente humana a 
todo o momento e podem modificar o ânimo, 

as condutas e decisões tomadas pelo 
indivíduo. Por exemplo: “Eu nunca 
entenderei esse conteúdo” (BECK, 2013).  

Dentro da formação das estruturas 
cognitivas de Beck (figura 1), a avaliação 
que o indivíduo faz hoje sobre os seus atos e 
o julgamento auferido sobre as 
consequências das suas atitudes e decisões 
que toma baseiam-se nos esquemas 
cognitivos formados, especialmente, durante 
a infância, através de crenças encorajas pelos 
seus pais ou pessoas mais próximas, que 
“posteriormente provarão ser mal - 
adaptadas” (BECK; DAVIS; FREEMAN, 
2017, p.85). Ou seja, as decisões e ações 
hoje do indivíduo são influenciados por 
crenças, valores e pensamentos automáticos, 
distorcidos, que impedem o seu crescimento 
e maturidade emocional e racional. 

 
 

Figura 1 – Resumo da formação das estruturas cognitivas de Beck.   
 
 

Fonte: Beck (2013, p. 33). 
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No contexto do parágrafo anterior, 
em nível de ilustração, tome-se o exemplo de 
uma criança que há pouco tempo aprendeu a 
andar e queira descer sozinha uma escada. 
Nesse caso, se seus pais forem 
superprotetores, talvez, não deixem ela 
enfrentar esse desafio ou outros necessários 
para o seu indispensável crescimento 
emocional, por medo de sua queda. Porém, 
cada vez que essa criança tentar fazer algo, 
até certo ponto perigoso, e seus pais 
estiverem sempre por perto para impedir, ela 
poderá crescer sem aprender a enfrentar as 
dificuldades ou desafios que venham pela 
frente, deixando de tomar decisões corajosas 
e arriscadas. Como resultado, pode-se criar 
nessa criança um tipo de crença inconsciente 
de que será incapaz de superar isso ou aquilo 
na sua vida. Ao contrário, segundo a TCB, se 
essa criança fosse encorajada, desde cedo, a 
enfrentar seus desafios, teria o seu 
subconsciente fortalecido para enfrentar 
riscos e desafios futuramente como adultos.   

Assim, a TCB serve de instrumento 
para compreender a importância da formação 
das bases cognitivas, principalmente a partir 
das distorções que vão sendo formadas no 
inconsciente do indivíduo e como elas vão 
interferindo negativamente no presente ou 
futuro processo de tomada de decisão, por 
exemplo, de um pai, mãe, gestor e, no caso 
específico desse estudo, de um 
empreendedor. 

 

4 ANÁLISE TEÓRICA, DISCUSSÃO E 
RESULTADOS 

 

4.1 O empreendedorismo no contexto da 
Teoria Cognitiva de Beck  

 
Como foi visto anteriormente, a TCB 

busca explicar as pessoas pela compreensão 
de seus esquemas mentais, pensamentos 
automáticos, suas crenças, valores, 
interpretações do seu dia a dia. Nessa 

concepção, a maneira como o indivíduo fala, 
se comporta e reage sofre influência dessas 
estruturas cognitivas, que são os meios pelos 
quais a pessoa adquire, guarda, modifica e 
emprega as informações auferidas para 
efetivar uma ampla diversidade de afazeres 
(BARON; SHANE, 2015). Esse enfoque 
resulta das disposições e interpretações 
psicológicas oriundas das crenças, do 
pensamento, da percepção e da interpretação 
dada pelo indivíduo. 

 Por isso, no contexto da TCB, 
esquemas mentais, valores, crenças e 
pensamentos automáticos têm relação direta 
com a forma como a realidade é percebida. 
De outra maneira, refere-se ao modo como o 
sujeito compreende os eventos positivos e 
negativos nos diferentes âmbitos de sua vida 
e, acima de tudo, como ele lida com as 
decepções que interferem num 
comportamento proativo ou não (SANTOS,  
2004). No dizer de Franco e Sanches (2016, 
p. 42), “as ações dos empreendedores são 
influenciadas por suas características 
psicológicas pessoais com raízes individuais 
profundas”.  

A partir disso, ao definir o 
empreendedor, não se pode deixá-lo de fazer 
dentro das estruturas cognitivas que o cerca e 
das qualidades que se atribui a ele, formadas 
a partir de suas percepções, valores, crenças, 
circunstâncias, experiências e de sua 
personalidade (MINELLO; SCHERER, 
2012; LIMA; FREITAS, 2010; MACEDO; 
MITIDIERI, 2009). Em outras palavras, 
esses instrumentos cognitivos, que fazem 
parte da personalidade do sujeito 
empreendedor, servem de pilar para a sua 
atuação empreendedora (VIDIGAL; 
NASSIF, 2013; LEITE FILHO; LIMA, 
2008).   

Levando em consideração essas 
estruturas cognitivas, quando se tenta definir 
empreendedor, alguns autores nomeiam 
algumas características intrínsecas 
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qualitativamente a esse tipo de indivíduo 
como mais otimismo, resiliência, ousadia, 
coragem, sempre inconformado com sua 
realidade, dotado de energia, disposto a 
aceitar desafios e correr riscos calculados, 
autoconfiança, criatividade, enxergar 
potencialidades, forte intuição, inovador, 
comprometimento contínuo com condutas 
proativas para atingir resultados 
eminentemente expressivos, aproveitamento 
de atividades ao máximo, capacidade de 
prosperar em tempos turbulentos. (CORTEZ; 
ARAÚJO; PEREIRA, 2017; LIMA; 
NASSIF, 2017; DORNELAS, 2016; 
MILLER, 2015; LIMA et al., 2014; 
ZAMPIER; TAKAHASHI, 2014; 
AZEVEDO, 2013; NASCIMENTO et al., 
2011).  

Desse modo, esses predicados e 
outros, a partir de um nível de intensidade 
alto, presentes no empreendedor, o motiva e 
o leva ao sucesso em seus empreendimentos, 
bem como em qualquer evento que almeje 
(NASCIMENTO et al., 2011). Entretanto, 
observa-se que nenhuma pessoa já nasce 
empreendedor, mas é desenvolvendo e 
pondo em prática algumas dessas 
capacidades e qualidades da personalidade, é 
que o indivíduo demonstra ser um 
empreendedor (REIS; ARMOND, 2012). 
Então, alguns desses aspectos vão se 
alterando, sendo aprimorados ou não, 
quando do convívio com o ambiente 
doméstico, escolar ou do trabalho 
(NASCIMENTO et al., 2011).  

 Contextualizando o 
empreendedorismo dentro da TCB e suas 
bases cognitivas, a forma como o 
empreendedor aprendeu a lidar e dar 
significados a seus êxitos e fracassos, em sua 
trajetória de vida, determinará e intervirá na 
percepção que ele terá sobre suas aptidões e 
que, por consequência, irá refletir 
diretamente na excelência das atitudes de ser 
um empreendedor (SANTOS, 2004). Além 

disso, o indivíduo empreendedor mostra-se 
como alguém que interpreta e influencia o 
mundo que o cerca, “a partir de suas crenças, 
que geram escolhas de valores por meio de 
prioridades a serem escolhidas e ranqueadas, 
para motivar as ações pessoais” 
(CALVOSA, 2010, p.12).  

Nesse aspecto, o empreendedor não 
se limita às suas crenças limitadoras, ou seja, 
naqueles conceitos, ideias e valores, que 
inconscientemente atribui-se como 
justificativa para não agir, mas ficar na 
mesma posição, sem tomar uma decisão que 
o leve adiante em alguma empreitada. Mas, 
pelo contrário, para se ter disposição de se 
recuperar frente às adversidades, carências e 
alterações positivas, as crenças que 
fortalecem a feição do sujeito empreendedor 
são aquelas que manifestam internamente 
alto grau de expectativas, de realização e de 
sucesso (RIZZATO; MORAN, 2013). Eles 
que experimentam circunstâncias de 
obstáculos nos negócios conseguem 
destacar-se diante das dificuldades, 
demonstrando características de superação e 
nunca oscilaram sobre o triunfo do seu 
empreendimento e, por isso, entregam-se 
inteiramente para o seu êxito (CRUZ; 
MORAES, 2013). 

Ainda nesse âmbito, os 
empreendedores são pessoas que interpretam 
e identificam as circunstâncias mais na ótica 
de forças do que de fraquezas, mais 
oportunidades que ameaças e mais 
oportunidades de ganho do que de perda 
(GARCIA; OSÓRIO, 2013) e possuem uma 
base cognitiva composta por crenças e 
pensamentos reforçados mais pela 
positividade do que pela negatividade. Além 
do mais, o seu esquema mental foi formado, 
a partir da visão de sua realidade desde a 
infância, por atributos que lhe permitem 
buscar o sucesso mesmo que para isso tenha 
que encarar alguns fracassos pelo caminho. 
Em outras palavras, a personalidade do 
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sujeito empreendedor pode ajudar na 
apreensão de possibilidades para empreender 
(PEREIRA; FABRÍCIO, 2016). Nesse 
sentido, pessoas empreendedoras são aquelas 
que são capazes de enxergar as 
oportunidades que outros não conseguem, 
podem assumir riscos e aproveitar 
oportunidades, criar inovação e ousar 
implemento (DEVELI; SAHIN; SEVIMLI, 
2011). 

Do mesmo modo, o empreendedor, 
devido às suas particularidades e habilidades 
pessoais e de como ele age no ambiente, 
resolve aproveitar-se de uma chance e, neste 
sentido, vai à procura dos recursos 
necessários, após o qual estabelece a sua 
estratégia empreendedora. Ademais, quando 
um empreendedor busca uma atividade que 
pode ser deixada de lado ou desprezada por 
um não empreendedor, ele a realizará porque 
a sua compreensão dos resultados positivos é 
maior do que a propensão dos riscos que terá 
de assumir (MACHADO et al., 2015). 

Destarte no contexto da TCB, o 
empreendedor é aquele que acredita na 
própria capacidade de mobilizar recursos 
cognitivos para alcançar soluções 
específicas, atribuindo eventos positivos a 
causas internas, permanentes e estáveis 
(LIMA; NASSIF, 2017). Nas palavras de 
Macedo e Mitidieri (2009, p. 25), “muitos 
empreendedores desencadeiam suas ações 
influenciados por suas características 
psicológicas e os resultados organizacionais 
alcançados são vistos como reflexo de suas 
bases cognitivas”. Nessa perspectiva, as 
percepções de possibilidades e disposição 
constatados nos indivíduos empreendedores 
sofrem influências de suas experiências e de 
suas características pessoais que formam seu 
alicerce cognitivo (MINELLO; SCHERER, 
2012).  

Decorrente disso, à luz da TCB, na 
estrutura cognitiva do empreendedor, a 
confiança e a perseverança o conduz a 

muitas descobertas em que as suas 
experiências, desacertos e acertos colaboram 
muito mais para que ele alcance uma 
condição de maturação elevada. Desse 
modo, o indivíduo empreendedor não aceita 
o fracasso e não se resigna com o insucesso, 
servindo somente como incentivos para 
prosseguir sempre se arriscando. De tal 
modo, a disposição psicológica positiva dos 
sujeitos empreendedores os conduz a 
acreditar que têm alicerces cognitivos 
diferençados que possibilitam afetar as suas 
assimilações dos riscos e oportunidades e as 
novas decisões de avaliação das chances de 
risco (GRÉGOIRE; CORBETT; 
McMULLEN, 2011). 
 Além disso, a possibilidade da 
utilização da TCB no auxílio do 
entendimento do empreendedorismo, 
levando em consideração o contexto da 
reflexão de Przepiorka (2017), torna-se 
importante porque o aspecto da busca da 
força de vontade do indivíduo 
empreendedor, que diminuindo pensamentos 
negativos e retardadores demais de sua 
decisão de se arriscar, pode propiciar o início 
de um empreendimento e torná-lo um 
sucesso. Nesse caso, os empreendedores são 
indivíduos que aprendem a reagir em casos 
de adversidade e fracasso, bem como 
influenciam o meio ambiente e encontram 
uma alternativa para não esperar 
passivamente pelo que pode acontecer.  

Agregando no âmbito da TCB, as 
reflexões de Krueger (2007) e Santos, Curral 
e Caetano (2010), depreende-se que o exame 
das bases cognitivas da Teoria de Beck nos 
propicia a ocasião de buscar entender melhor 
o empreendedorismo em razão de que o 
reconhecimento de oportunidades é uma 
etapa fundamental que ocorre a partir de um 
processo cognitivo, referenciado 
inicialmente a partir da formação dos 
alicerces cognitivos de quem se torna 
empreendedor. E por quê? É que por trás de 
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uma ação empreendedora encontram-se as 
intenções empreendedoras; por trás destas, as 
atitudes empreendedoras. E por trás desta 
estão as estruturas cognitivas profundas, 
firmadas pelas crenças que o indivíduo vai 
incorporando durante o seu processo de 
formação. Entre essas crenças, é possível 
identificar no comportamento do indivíduo 
empreendedor aquelas que propiciam a ele 
identificar uma oportunidade para 
empreender e a determinação para sua 
realização.   

Nesse sentido, por trás dessa 
determinação, encontra-se uma crença de 
que uma ideia representa uma oportunidade e 
que vale a pena insistir nessa oportunidade 
apesar de todos os riscos do fracasso. Em 
virtude disso, as bases cognitivas de Beck, 
principalmente por meio dos estudos das 
crenças profundas e intermediárias, reforçam 
a visão de que os indivíduos procuram o 
empreendedorismo com base em uma 
estrutura de crença particular que 
internamente impulsiona-os a se comportar 
de forma empreendedora (KIRKLEY, 2016). 

Por outro lado, apesar de se ter 
tornado um campo importante de pesquisa, o 
estudo sobre a influência dos alicerces 
cognitivos sobre a capacidade de empreender 
segue tendo significativos desafios 
conceituais. Um deles, é que ainda não está 
totalmente consolidado se as distinções 
cognitivas entre os sujeitos empreendedores 
e não empreendedores surgem de situações e 
acontecimentos próprios que antecedem os 
esforços e condutas dos empreendedores ou 
da experiência alcançada por esses 
indivíduos na prática do empreendedorismo 
(GRÉGOIRE; CORBETT; McMULLEN, 
2011). Outros críticos até chegam a 
interrogar até que ponto os alicerces 
cognitivos proporcionam algo 
verdadeiramente único e proeminente para 
os estudos sobre o empreendedorismo, além 
daquilo que é apresentado por outros pontos 

de vista (BRESLIN, 2008; GARTNER, 
2007). 

Mesmo diante desses contrapontos, 
outros estudiosos, ainda assim, na busca da 
articulação entre a ciência cognitiva e a 
prática empreendedora, encorajam a 
distinguir mais claramente os fatores 
cognitivos e os fenômenos que antecedem a 
ação empreendedora (GRÉGOIRE; 
CORBETT; McMULLEN, 2011). Para eles, 
entender as origens das estruturas cognitivas 
no contexto empresarial é da maior 
importância para ampliar mais o campo de 
pesquisa sobre o empreendedorismo 
(GRÉGOIRE; BARR; SHEPHERB, 2010). 
Nesse aspecto, por exemplo, embora as 
crenças de oportunidade estejam se tornando 
cada vez mais reconhecidas como 
fundamentais para a compreensão da 
cognição empreendedora, pouco se entende 
sobre os mecanismos que são responsáveis 
pela formação e evolução dessas crenças 
(GRÉGOIRE; BARR; SHEPHERB, 2010).  

Nesse sentido, os resultados do 
estudo sobre as bases cognitivas do 
empreendedor, dentro da conjuntura da TCB 
são positivos porque servem de 
delineamento teórico, por exemplo, para o 
aprofundamento  sobre as atitudes e crenças 
do indivíduo empreendedor, que têm suas 
origens em estruturas mais profundas 
(alicerces cognitivos). Ou seja, os sujeitos 
buscam o empreendedorismo apoiados em 
uma estrutura de crença específica que 
intrinsecamente os motivam a comportar-se 
de maneira empreendedora e os direcionam 
para a aquisição dos conhecimentos, 
habilidades e experiências necessárias para 
envolver-se ativamente no processo do 
empreendedorismo (KIRKLEY, 2016).  

Enfim, no contexto do 
empreendedorismo, do empreendedor e da 
TCB, o estímulo para se comportar de forma 
empreendedora é baseado em alicerces 
cognitivos, principalmente formadoras de 
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crenças pessoais. E nesse aspecto ser 
empreendedor significa que o indivíduo tem 
um conjunto internalizado de valores e 
crenças que lhe permite agir de uma forma 
única. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 As pesquisas sobre o 
empreendedorismo têm procurado explicar o 
porquê de alguns indivíduos se tornam 
empreendedores e outros não. E esse tema é 
discutido desde a ótica econômica, social, 
psicológica e, também, nos últimos tempos, 
dentro do contexto da teoria cognitiva. Nessa 
última linha de investigação, como novidade, 
esse estudo apresentou as discussões a 
respeito do empreendedorismo como um 
campo de pesquisa alicerçado na psicologia, 
especificamente no contexto da TCB a partir 
de seus alicerces cognitivos que são 
formados por esquemas mentais, crenças 
centrais, crenças intermediárias e 
pensamentos automáticos. 
 As reflexões conceituais expostas 
reforçam o sentimento de que os indivíduos 
empreendedores possuem certas 
características que os diferenciam dos 
demais, porque trazem internamente um 
conjunto de predicados e crenças que 
interferem na disposição de identificarem e 
se aproveitarem de novas oportunidades. E 
essas pessoas buscam empreender apoiadas 
principalmente por uma estrutura de crença. 
 Os resultados apontam também que é 
possível estender à literatura sobre o tema 
abordado o debate sobre o papel importante 
das estruturas cognitivas formadoras do 
comportamento empreendedor, propiciando 
dessa forma a oportunidade para novos 
estudos sobre o assunto, levando em conta os 
componentes cognitivos na formação do 
sujeito empreendedor. 
 Por outro lado, reconhece-se como 
uma das limitações dessa pesquisa que a 

investigação sobre o indivíduo 
empreendedor e do empreendedorismo é 
complexa para ser avaliada somente por uma 
óptica. Ou seja, a deliberação de uma pessoa 
vir a ser um empreendedor ocorre também 
por meio de outros contextos, devendo-se 
também se considerar outras variáveis 
externas ao sujeito empreendedor. 
 Contudo, dada à escassez de 
pesquisas sobre a raiz e implicações das 
estruturas cognitivas no ambiente do 
empreendedorismo, esforçou-se 
explicitamente para representar uma visão 
diferente. E o entendimento sobre o 
empreendedorismo no contexto da TCB 
mostra-se como uma opção teórica para o 
exame das crenças da pessoa empreendedora 
que têm suas raízes em alicerces mais 
profundos. 

Em relação à sugestão de novos 
estudos, é importante também levar em 
consideração a ligação de outras 
características que podem interferir nas 
estruturas cognitivas explanadas, e 
consequentemente no modo de agir dos 
empreendedores. Por isso, fazem-se 
indispensáveis pesquisas empíricas, 
especialmente para entender o alcance dessas 
bases cognitivas na capacidade do 
empreendedor de reconhecer novas 
oportunidades, a partir das influências das 
crenças desses indivíduos nessas novas 
oportunidades de empreender. Já que as 
crenças se revelam importantes e 
reconhecidas como fundamentais para a 
compreensão da teoria cognitiva sobre o 
empreendedorismo. 
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