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RESUMO: O objetivo geral do estudo foi 
determinar os atributos do empreendedorismo, 
com o propósito de orientar os empreendedores, 
considerando a perspectiva da localidade. Para 
tanto, utilizou-se de questionário devidamente 
estruturado para obtenção dos dados, destinado 
aos respondentes que foram os estudantes de 
graduação na Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Campus II, do próprio município 
de Três Lagoas MS, que estão matriculados nos 
cursos de Ciências Contábeis e Administração, 
em virtude, dos mesmos cursarem conteúdos 
como: empreendedorismo, gestão de negócios, 
pequenas e médias empresas. Assim, este 
estudo enquadra-se como survey, pois 
busca informações quantitativas, junto a 76 

respondentes. Desta forma, conclui-se que o 
município carece de melhorias, porém, os fatores 
que mais contribuem com a criação de novas 
empresas, na sequência são: as universidades, 
serviços de apoio, histórias de sucesso, 
trabalhadores talentosos, capital de investimento, 
abertura de mercado, mentores e negociadores, 
as próprias redes, políticas de incentivos, 
costumes, ações individuais, a infraestrutura e o 
compartilhamento de ideais. Portanto, observa-
se que a criação de empresas ocorre no local 
pesquisado por oportunidades oferecidas pelo 
ecossistema empreendedor.
PALAVRAS - CHAVE: ecossistema; atributos; 
recursos; criação de empresas.

DETERMINING ATTRIBUTES OF 
LOCAL ENTREPRENEURSHIP IN THE 

MUNICIPALITY OF TRÊS LAGOAS
ABSTRACT: This article aims to analyze the 
resources and attributes present in the city of 
Três Lagoas for opening new businesses. As for 
the method and procedures, this research fits into 
a survey, in a quantitative way. For this, we used 
a questionnaire applied to students of accounting 
and administration sciences, at the Federal 
University of Mato Grosso do Sul, campus II, 
which is located in the city of Três Lagoas. The 
sample consisted of 76 students. The main results 
achieved showed that the resources are present 
in three major ways, cultural, social and material, 
and were subdivided into affirmative sentences 
that totaled 15 questions. What worried us was 
the presence of fundamental resources for the 
creation and maintenance of the company, and 
on the positive side, the presence of universities 

http://lattes.cnpq.br/5668288210063265
http://lattes.cnpq.br/8666480609633926
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in the city is already a great advance in terms of resources expected for the planning and 
opening of a new enterprise.
KEYWORDS: Business creation, cultural resources, social resources, resources materials, 
ecosystem.

1 |  INTRODUÇÃO
O empreendedorismo vem ganhando seu lugar de destaque cada vez mais, segundo 

o SEBRAE (2019) “empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar 
problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo 
positivo para a sociedade”.

Desta forma, cresce a vontade de investidores abrirem seu próprio negócio ou 
até mesmo aqueles que estão desempregados buscam investir o pouco que tem em 
algo que seja promissor e renda lucros, mas com isso vem a dúvida, a incerteza de qual 
empreendimento seguir, qual área escolher, e se o local tem recursos apropriados para 
tal empreendimento. Por esse motivo, o presente trabalho busca determinar os atributos 
do empreendedorismo, com o propósito de orientar os empreendedores, considerando a 
perspectiva da localidade. 

Os atributos locais do empreendedorismo são classificados, conforme Spigel 
(2017) em culturais, sociais e materiais e, estes, se subdivide em:  atitudes, histórias de 
empreendedores de sucesso, compartilhamento de ideais, costumes locais, próprias redes, 
capital de investimento, mentores/negociadores, trabalhadores talentosos, políticas de 
incentivos, as universidades, serviços de apoio, infraestrutura e abertura de mercado.

Contudo, estes são os atributos locais capazes de fomentar a atividade empreendedora 
e assim, (RIBEIRO, 2019; SOUZA et al, 2015; SPIGEL, 2017; SPIGEL; HARRISON, 
2017, STAM 2015) afirmam que a compreensão da interação dos referidos atributos em 
determinada localidade pode fomentar o empreendedorismo e, consequentemente, a 
economia local. Portanto, pesquisas as quais abordam os atributos na perspectiva local 
são relevantes para a sociedade.

2 |  DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
O ecossistema empreendedor é basicamente a interação de três conjunto de fatores, 

que são sociais, culturais e materiais (Spigel, 2017). Assim, o conjunto de atributos locais 
disponíveis ao empreendedor fomenta o empreendedorismo na perspectiva local.

A presença de universidades na região também se torna um importante pilar na 
análise do ecossistema, pois atrai talentos para o negócio (GARCÍA et al, 2018). Os recursos 
presentes na sociedade são de extrema importância, pois pode definir se será sempre um 
pequeno negócio, ou poderá se tornar algo maior, de grande escala. Assim, a análise do 
ecossistema onde se pretende inserir a empresa, deve ser analisado previamente, com o 

https://atendimento.sebrae-sc.com.br/cursos/comecar-bem-oficina-empreendedorismo/
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propósito de verificar a capacidade de fomento do empreendedorismo local.
Diante da relevância do tema especialistas (RIBEIRO, 2019; STEPHAN; PATHAK, 

2016; SOUZA et al, 2015; SPIGEL, 2017; SPIGEL; HARRISON, 2017, STAM 2015; INÁCIO 
JÚNIOR et al. 2016) têm procurado pesquisar os atributos do empreendedorismo na 
perspectiva local.

Desta forma, o estudo dos atributos locais tem provocado inquietação entre os 
pesquisadores e assim, (STEPHAN; PATHAK, 2016) abordou o atributo definido como, 
valor cultural, este refere-se ao compartilhamento de ideais em prol do empreendedorismo 
local. Para (SPIGEL; HARRISON, 2017), o empreendedorismo carece de recursos, 
como o conhecimento de como expandir a empresa e lidar com o capital inicial, além de 
empreendedores mentores e funcionários para atuar em ambientes de alta tecnologia.

Contudo, Stam (2015, p. 4) afirma que “o denominador comum parece ser o fato de 
que os empreendedores criam novos valores, organizados por uma ampla variedade de 
modos de governo, habilitados e confinados dentro de um contexto institucional específico”. 
Conforme Souza et al. (2015, p. 42) os empreendedores brasileiros, “possuem forte 
influência de controle externo e, em geral, mostram grande importância para o acesso à 
informação e ao conhecimento”.

Nesta perspectiva Ribeiro (2019) incluiu os costumes locais como a organização de 
feiras de negócios como fomento ao empreendedorismo local. E Inácio Júnior et al. (2016, 
p. 37), afirmaram que “o empreendedorismo brasileiro apresenta baixa internacionalização 
de empresas, inovação em produtos e processos, formação de capital humano e empresas 
de alto crescimento”.

E Spigel (2017) os classificou como:

ATRIBUTOS DEFINIÇÕES

Cultural
São exemplos de resultados positivos destacados pela comunidade, no 
processo de criação de empresas, e que motivam novas propostas de 

empresas.

Social
Correspondem às avaliações promovidas pelos trabalhadores 

acostumados com os desafios da atividade, aspecto-chave na promoção 
de novos projetos.

Material
Estes elementos são entendidos como os que proporcionam suporte ao 

processo e que consequentemente ajudam a criar um ambiente favorável 
ao desenvolvimento da atividade empreendedora.

Quadro 1 – Definição das categorias dos atributos do empreendedorismo local

Fonte: Elaborado com base em Spigel (2017).

Contudo, os atributos do empreendedorismo, na perspectiva local, abordados nesta 
pesquisa foram reunidos na Quadro 2.
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ATRIBUTOS

CATEGORIAS (constructos) SUBCATEGORIAS

CULTURAIS

Valores culturais
Atitudes

Histórias de empreendedores
Costumes

SOCIAIS

As próprias redes
Capital de investimento

Mentores e negociadores

Trabalhadores talentosos

MATERIAIS

Políticas e governança

Universidades

Serviços de apoio

Infraestrutura física
Abertura de mercado

Quadro 2 - Categoria (ou constructos) e subcategoria dos atributos do empreendedorismo

Fonte: Elaborada com base em Spigel (2017) e Ribeiro (2019)

Reunidos os atributos do empreendedorismo na perspectiva local, no próximo item 
apresentam-se os procedimentos adotados nesta pesquisa.

3 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo se enquadra como survey, que é para obter informações quantitativas 

de um determinado grupo social, que no caso são alunos do curso de Ciências Contábeis 
e Administração. Assim, conforme Creswell (2010), esta pesquisa caracteriza-se como 
Survey e parte de uma abordagem quantitativa.

O constructo da pesquisa, conforme apresentando no Quadro 2 foram transformados 
em frases, conforme Ribeiro (2019), onde os respondentes poderiam avaliar em uma escala 
likert de mínimo (1) a máximo (5), a participação de cada atributo no processo de criação 
de novas empresas no local pesquisado. 

Para a análise, foram coletados dados presenciais, com uma população de 622 
acadêmicos, na instituição de ensino superior Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
– UFMS. A amostra foi constituída por 76 (setenta e seis) estudantes do curso de Ciências 
Contábeis e Administração que responderam a um questionário de pesquisa, e o perfil dos 
entrevistados está disposto na tabela abaixo.
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Características Detalhes Frequências %s

Gênero

Masculino 36 47

Feminino 38 50

Não identificados 2 3

Idade

Até 20 anos 33 43,40

De 21 a 30 anos 37 48,70

De 31 a 40 anos 5 6,60

De 41 a 50 anos 0 0

De 51 a 60 anos 1 1,30

Titulação Máxima

Ensino médio 32 42,11

Técnica 22 28,95

Graduação 17 22,37

Especialização 5 6,57

Residência

Três Lagoas 54 71,05

Município no estado de Mato Grosso do Sul que não é 
Três Lagoas 2 2,63

Município situado no estado de São Paulo 20 26,32

Município situado em outro estado brasileiro, exceto, 
Mato Grosso do Sul e São Paulo 0 0

Tabela 01 Perfil da amostra

Fonte: dados da pesquisa (2021)

Por meio da tabela é possível dizer que a amostra foi composta por 36 (trinta e seis) 
alunos do gênero masculino, que representou 47% do total de respondentes, por 38 (trinta 
e oito) do gênero feminino, que representou 50% do total de respondentes, e 2 (dois) que 
não se identificaram, o que representou 3% da população total. 

A idade também é outra variante que foi apresentada, até 20 anos, 33 (trinta e 
três) dos respondentes, que representa 43,40%, de 21 a 30 anos, 37 (trinta e sete), que 
representa 48,70%, de 31 a 40 anos, 5 (cinco), que representou 6,60%, de 41 a 50 anos, 0 
(zero), de 51 a 60 anos, 1 (um), que representa 1,30%. 

Quanto a titulação máxima, os que responderam ensino médio, 32 (trinta e dois), que 
representa 42,11%, ensino técnico, 22 (vinte e dois), que representa 28,95%, graduação 
17 (dezessete), que representa 22,37%, especialização 5 (cinco), que representa 6,57%, 
mestre, doutor e pós doutor 0 (zero).
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4 |  ANÁLISE DOS DADOS
A coleta dos dados foi feita no segundo semestre de 2019, buscou-se aplicar o 

questionário semanas específicas, conforme agendamento do professor responsável pela 
aula no dia definido para a coleta de dados. Após a coleta dos dados, organizou-se uma 
planilha para melhor evidenciar e tratar todas as informações coletadas.

A análise dos dados foi feita por meio da estatística descritiva e depois fez-se 
algumas discussões.

A tabela abaixo apresenta as questões descritivas.

 QUESTÃO DESCRIÇÕES DOS RECURSOS CULTURAIS, SOCIAIS E 
MATERIAIS MÉDIA DESVIO 

PADRÃO

Q1
Têm ocorrido ações realizadas por indivíduos da localidade, 

com o propósito de incentivar a abertura de novas empresas em 
Três Lagoas.

2,9067 1,16449

Q2
As histórias de empresários que conseguiram êxitos no local 
são utilizadas como fator motivador para a criação de novas 

empresas em Três Lagoas.
3,4267 1,01573

Q3 O compartilhamento de ideais promovidos pelos líderes da 
sociedade local tem ajudado no empreendedorismo local. 2,8800 1,24075

Q4 Costumes locais tem sido utilizados para atrair novas empresas 
para Três Lagoas 3,0541 1,18080

Q5
As próprias redes são formadas por profissionais que tentam 

captar recursos para o empreendedorismo local. E estas redes 
tem colaborado com o processo de atrair novas empresas para 

Três Lagoas.
3,0676 1,02478

Q6
O capital de investimento corresponde aos recursos financeiros 

para a instalação de novas empresas no local. Existe 
disponibilidade de recursos financeiros e, estes tem atraído 

novas empresas em Três Lagoas.
3,3784 1,13116

Q7

Os mentores e negociadores correspondem às pessoas do local 
que possuem capital social (contatos) relevante e disponibilizam 
este recurso para captar novos investimentos para o município. 

Estas pessoas existem no município e tem atraído novas 
empresas para Três Lagoas.

3,1081 1,06716

Q8

Os trabalhadores talentosos representam os empregados ou 
profissionais qualificados, acostumados a atuar em ambiente de 
alto risco, como os de uma pequena empresa no início de suas 
atividades. Existe disponibilidade de profissionais qualificados 

em Três Lagoas para colaborar com novas empresas.

3,4189 1,19367

Q9 Três Lagoas oferece muitas oportunidades para novas 
empresas. 3,6622 1,12599

Q10 Observa-se em Três Lagoas a abertura de novas empresas por 
necessidades dos empresários. 3,2297 1,06690
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Q11
A política e o governo local correspondem aos incentivos 
do governo (local, estadual ou federal) para a criação de 

empresas. Estes recursos existem no local e tem colaborado 
com a criação de empresas no município de Três Lagoas.

3,0135 1,15264

Q12
As universidades contribuem com o empreendedorismo ao 

oferecer cursos relacionados as atividades empreendedoras. As 
universidades de Três Lagoas têm colaborado com a criação de 

empresas em Três Lagoas.
3,9054 1,04906

Q13

Os serviços de apoio representam atividades oferecidas por 
profissionais (contadores, administradores, economistas, 

engenheiros, entre outros) para contribuir com o 
empreendedorismo local. Estes serviços tem contribuído com a 

criação de empresas em Três Lagoas.

3,4865 0,99648

Q14
A infraestrutura física são as condições físicas (imóveis, 

ruas, rodovias, aeroportos, hidrovias, gasoduto entre outras) 
que favorecem a atividade empreendedora. Estes recursos 

contribuem com o empreendedorismo em Três Lagoas.
2,8514 1,17837

Q15
A abertura de mercado se refere as condições de mercado que 
facilitam a entrada de novos investidores. É fácil a entrada de 
outros investidores ou a abertura de novas empresas em Três 

Lagoas.
3,3378 1,12599

Tabela 2 – Questões descritivas 

Fonte: dados da pesquisa (2021)

Dos 76 questionários aplicados, 75 foram validados, pois um deles não pode ser 
considerado e foi excluído por falta de preenchimento de todas as informações. Na tabela 
2, em maior destaque pela média, observa-se quanto a participação dos recursos culturais, 
sendo os mais presentes: As histórias de empresários que conseguiram êxitos no local são 
utilizadas como fator motivador para a criação de novas empresas em Três Lagoas (Q2); 
Quanto aos recursos sociais destaca-se: Três Lagoas oferece muitas oportunidades para 
novas empresas (Q9); por fim os recursos materiais que mais estão presentes, segundo 
os respondentes: As universidades contribuem com o empreendedorismo ao oferecer 
cursos relacionados as atividades empreendedoras. As universidades de Três Lagoas têm 
colaborado com a criação de empresas em Três Lagoas (Q12).

As afirmativas de acordo com cada recurso que apresentaram maior desvio padrão 
são: culturais - O compartilhamento de ideais promovidos pelos líderes da sociedade 
local tem ajudado no empreendedorismo local (Q3); sociais - Três Lagoas oferece muitas 
oportunidades para novas empresas (Q9); materiais - As universidades contribuem com 
o empreendedorismo ao oferecer cursos relacionados as atividades empreendedoras. As 
universidades de Três Lagoas têm colaborado com a criação de empresas em Três Lagoas 
(Q12).
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5 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os três recursos culturais mais presentes para abertura de novas empresas no 

município de Três Lagoas MS sob a ótica dos estudantes são respectivamente: As histórias 
de empresários que conseguiram êxitos no local são utilizadas como fator motivador para 
a criação de novas empresas em Três Lagoas (Q2); Costumes locais tem sido utilizados 
para atrair novas empresas para Três Lagoas (Q4); Têm ocorrido ações realizadas por 
indivíduos da localidade, com o propósito de incentivar a abertura de novas empresas em 
Três Lagoas (Q1).

Quando tratamos de recursos sociais, os três mais presentes são: Três Lagoas 
oferece muitas oportunidades para novas empresas (Q9); Os trabalhadores talentosos 
representam os empregados ou profissionais qualificados, acostumados a atuar em 
ambiente de alto risco, como os de uma pequena empresa no início de suas atividades. 
Existe disponibilidade de profissionais qualificados em Três Lagoas para colaborar com 
novas empresas (Q8); O capital de investimento corresponde aos recursos financeiros para 
a instalação de novas empresas no local. Existe disponibilidade de recursos financeiros e, 
estes tem atraído novas empresas em Três Lagoas (Q6).

Já quando o assunto é recursos materiais, os três mais presentes são: As 
universidades contribuem com o empreendedorismo ao oferecer cursos relacionados as 
atividades empreendedoras. As universidades de Três Lagoas têm colaborado com a 
criação de empresas em Três Lagoas (Q12); Os serviços de apoio representam atividades 
oferecidas por profissionais (contadores, administradores, economistas, engenheiros, entre 
outros) para contribuir com o empreendedorismo local. Estes serviços têm contribuído com 
a criação de empresas em Três Lagoas (13); A abertura de mercado se refere as condições 
de mercado que facilitam a entrada de novos investidores. É fácil a entrada de outros 
investidores ou a abertura de novas empresas em Três Lagoas (Q15).

Desta forma, o resultado desta pesquisa ao apresentar os atributos mais relevantes 
sob a ótica de graduandos em Ciências Contábeis e Administração contribui com a 
afirmação de Spigel (2017), para o autor o ecossistema empreendedor é basicamente a 
interação entre três fatores: sociais, culturais e materiais.

Também colabora com as pesquisas de (RIBEIRO, 2019; SOUZA et al., 2015; 
SPIGEL, 2019; SPIGEL; HARRISON, 2019; STAM, 2015), ao sequenciar em grau de 
maior importância os atributos do local que mais contribuem para o empreendedorismo na 
perspectiva local.

6 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve como objetivo principal analisar os recursos para criação de 

novas empresas na perspectiva local (Três Lagoas, MS), sob a ótica dos estudantes de 
Contabilidade e Administração de uma instituição de ensino superior, que está inserida 
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na própria cidade de Três Lagoas MS. Utilizou-se um questionário para coleta de dados, 
onde se obteve uma amostra de 76 respondentes. Vale ressaltar que um dos questionários 
respondidos foi excluído por não apresentar todos os dados preenchidos.

Os resultados obtidos mostram que os fatores de maior relevância para criação 
de empresas são respectivamente: presença de universidades no local pesquisado 
(Três Lagoas MS); os serviços de apoio oferecidos por profissionais como contadores, 
administradores, engenheiros e afins; as histórias de empresários que conseguiram êxitos 
no local são utilizadas como fator motivador para a criação de novas empresas em Três 
Lagoas. Estes são os fatores mais relevantes na perspectiva dos referidos discentes.

Os fatores que apresentaram menor relevância sob a ótica dos respondentes são: 
têm ocorrido ações realizadas por indivíduos da localidade, com o propósito de incentivar 
a abertura de novas empresas em Três Lagoas; o compartilhamento de ideais promovidos 
pelos líderes da sociedade local tem ajudado no empreendedorismo local; a infraestrutura 
física são as condições físicas (imóveis, ruas, rodovias, aeroportos, hidrovias, gasoduto 
entre outras) que favorecem a atividade empreendedora. Estes recursos, entre os 
analisados são os que menos contribuem com o empreendedorismo em Três Lagoas.

Uma preocupação que chamou a atenção é que a infraestrutura física que são as 
condições físicas (imóveis, ruas, rodovias, aeroportos, hidrovias, gasoduto entre outras) 
que favorecem a atividade empreendedora, não situar entre os que mais contribuem com 
o empreendedorismo local em Três Lagoas MS, na perspectiva dos respondentes. E a 
presença de universidades, os serviços de apoio oferecidos profissionais qualificados e as 
histórias de empresários que conseguiram se sobressair, de alguma forma, “suprem” a falta 
de infraestrutura na cidade. E motivam novos investimentos no local.

As limitações é quanto a amostra, que foi composta por 76 respondentes, em uma 
pesquisa futura, deve-se ampliar esse público para demais regiões, universidades, outros 
cursos de graduação e profissionais de outras áreas do conhecimento. Com o aumento 
da amostra os resultados alcançados poderão ser comparados com os dessa pesquisa, e 
contribuir com o desenvolvimento da temática eleita, atributos locais do empreendedorismo. 
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