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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trata-se de uma pesquisa que visa, primordialmente, identificar a participacao do 

Programa de Microcredito Produtivo Orientado - CrediAmigo na potencializacao dos 

lucros do Banco do Nordeste do Brasil, concentrando-se nas principais 

caracteristicas do programa que influenciaram neste resultado. Desse modo, foca-

se, essencialmente, na proposta de identificagao das variaveis de maior relevancia 

para a lucratividade do programa, observando quais as modificacoes na conjuntura 

das demais instituicoes financeiras que podem acarretar algum impacto na 

rentabilidade do programa, pretende investigar quais as reais possibilidades de, 

mesmo em face das mudancas atuais, o programa permanecer na vanguarda do 

microcredito no Brasil. Para tanto, faz uso de uma metodologia bibliografica e 

exploratoria, mediante o uso de uma perspectiva tanto qualitativa quanto 

quantitativa, tendo por universo o Banco do Nordeste. A lucratividade do programa 

CrediAmigo, em relacao ao Banco do Nordeste, esta inserida em gerar urn retorno 

justo sobre investimento em se comparando as outras taxas de juros de mercado, no 

sentido de que o lucro almejado possui incentivos financeiros para melhor 

desempenho e oportunidade de melhoria para seus clientes. Os dados obtidos 

atraves da presente persecucao atestam que, de fato, a ascensao do Programa em 

agendas de todas as jurisdicoes do BNB contribuiu de forma positiva para o 

incremento dos resultados contabeis favoraveis alcancados desde sua implantacao, 

e que prosseguem em escala ascendente ate os dias atuais. 

Palavras-Chave: Microcredito, lucratividade, Banco do Nordeste. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper comes up with mainly to analyse the effects of the implantation of oriented 
productive Microcredit Programme - CrediAmigo in the potentialization of the profits of Brazil 
Nordeste Bank, concentrating in the main characteristics of programme that influenced in this 
result. For this reason, focus essentially in the offer of identification of the countable variables 
of greatest relevance to the profitably of programme observing what the modifications in the 
juncture of the others financial institutions that will entail impact in the income of programme. 
Intend still to study what the actual possibilities of, indeed on face of the present changes, 
the programme stand in the vanguard of Microcredit in the Brazil. Besides that will make use 
of a bibliographyc and exploratory methodology in the midst of the use of a perspective as 
qualitative far as quantitative having by universe of the sample the Nordeste Bank. The 
profitable of CrediAmigo programme, in relation to Nordeste Bank is insered in to develop a 
just return about investment in comparison with other market rate of interests, so that the 
profit ranged has financial encouragement to best performance and opportunity of 
improvement for their client. The data obtained through of the present persecute testify, that 
of fact, the development of programme in agencies of all the BNB jurisdiction contributed of 
positive way to the development of the favourable results get since its implantation and that 
proceed in upward scale until the present days. 

Key-words: Microcredit, profitable,Nordeste Bank. 
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1 APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme bem define Morduch (1999, p. 1569), "Microcredito e a concessao de emprestimos 

de baixo valor a pequenos empreendedores informais e microempresas sem acesso ao 

sistema financeiro tradicional, principalmente por nao terem como oferecer garantias reais". 

E urn credito destinado a producao (capital de giro e investimento) e e concedido com o uso 

de metodologia especifica. 

De acordo com o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), a ideia de microcredito 

veio inicialmente da Alemanha em 1846. La, foi denominada de Associacao do Pao. Em 

1900, ja existia uma ramificacao do microcredito no Canada, o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caisses 

Populaires. Criado como uma alternativa ao credito tradicional, o microcredito foi 

popularizado a parti de 1976 pelo professor Muhamad Yunus, em Bangladesh. No Brasil, a 

parti dos anos 70, comeearam a surgir programas no sistema bancario que prepararam o 

cenario para o microcredito. A forma de permitir acesso ao credito rapido e 

desburocratizado, voltado principalmente para pessoas exclufdas do sistema financeiro 

tradicional precisava ser revista. Mas a ascensao do microcredito no Brasil so se deu em 

meados nos anos 90, quando o Governo Federal comecou a estimular programas de 

microcredito voltados para as micro e pequenas empresas. O Banco do Nordeste maior 

instituicao da America do Sul voltada ao desenvolvimento regional, langou, em 1998, o 

CrediAmigo, Programa de Microcredito Produtivo Orientado, tornando-se o pioneiro entre 

outros bancos publicos na implantacao de urn modelo de atendimento voltado para o 

segmento (Relatorio Anual CrediAmigo 2007, p.8). 

Portanto esta pesquisa, esta focada na identificacao como forma de mensurar os lucros do 

programa CrediAmigo dentro no Banco do Nordeste. 

O trabalho apresenta-se dividido em quatro capitulos: Sendo o primeiro a apresentagao do 

mesmo, evidenciando a problematica, justificativa, objetivos e procedimentos metodologicos; 

o segundo capitulo contem uma base teorica acerca do microcredito no Brasil e no mundo, 

linhas de credito nas principais instituicoes financeiras brasileiras, contabilidade e 

lucratividade; o terceiro capitulo trata da analise e do resultado da pesquisa mostrando a 

questao da lucratividade do CrediAmigo dentro do Banco do Nordeste como urn todo, 

analisando o perfodo de 1997 ultimo ano do banco sem a presenca do CrediAmigo e 2007 

ultimo ano em que pode-se constatar a apuracao dos lucros, fazendo assim urn comparativo 

mostrando estatisticamente a participacao do programa CrediAmigo dentro da lucratividade 

do Banco do Nordeste. 



11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Problematica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Banco do Nordeste do Brasil S. A. e o maior banco de desenvolvimento regional da 

America Latina e diferencia-se das demais instituicoes financeiras pela missao que tern a 

cumprir: promover o desenvolvimento sustentavel da regiao Nordeste atraves do suprimento 

de recursos financeiros e suporte a capacitacao tecnica a empreendimentos regionais (BNB, 

2006)1. Verifica-se que sua preocupacao basica e executar uma politica de desenvolvimento 

agil e seletiva, capaz de contribuir de forma decisiva para a superagao dos desafios e para a 

construcao de urn padrao de vida compativel com os recursos, potencialidades e 

oportunidades da Regiao. 

Segundo informacoes contidas no site do Banco do Nordeste, dentre as polfticas que 

norteiam o cumprimento de sua missao, observa-se que uma das que vem sendo 

implementada com maior exito e a do CrediAmigo, programa de microcredito produtivo 

orientado do Banco do Nordeste, cuja proposta central consiste em facilitar o acesso ao 

credito a empreendedores que desenvolvem atividades relacionadas a producao, a 

comercializacao de bens e a prestacao de servicos, de modo a oferecer aos seus 

associados acompanhamento e orientaeao para melhor aplicacao do recurso, a fim de 

integra-los de maneira competitiva ao mercado. 

E visto que a atuacao do Programa envolve aspectos essenciais em sua metodologia, os 

quais envolvem os conceitos de celeridade e desburocratizagSo, aplicando-se o aval 

solidario. 

Observa-se ainda que a metodologia do aval solidario consolidou o CrediAmigo como o 

maior programa de microcredito produtivo orientado do pais hoje, garantindo a milhares de 

empreendedores o fortalecimento de sua atividade e a melhoria da qualidade de vida de sua 

famflia. 

Nao obstante os beneficios sociais alcancados, este trabalho pretende apresentar 

de forma simploria os resultados alcangados pelo Banco do Nordeste atraves de 

analise contabil e financeira dos resultados do Programa de Microcredito em tela, 

considerando, especificamente, na melhoria do resultado operacional da Instituicao 

Financeira associada aos rendimentos obtidos por meio das operacoes do 

Relatdrio do Banco do Nordeste 
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CrediAmigo, considerando, para tanto, atributos como a forte politica de 

adimplencia, o aval solidario e as taxas de juros, competitivas, e, ao mesmo tempo, 

comerciais. Por tudo isso, e notoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a necessidade do seguinte questionamento: 

Qual a real participagao do programa CrediAmigo na lucratividade do Banco do Nordeste. 

1.2 Justificativa 

O que caracteriza fundamentalmente urn programa de credito bem sucedido e o retorno dos 

capitals financiados aos agentes envolvidos. O que torna o caso do CrediAmigo interessante 

em essentia e exatamente o fato de que, nas palavras de Marcelo Neri (2008, em palestra 

ao Banco do Nordeste), seu lucro e positivo, mas nao abusivo. Muito apropriada a 

observacao, se for considerado que a proposta do microcredito reside basicamente na 

prestacao de urn servico financeiro de qualidade, de modo a gerar uma evolugao, mesmo 

que discreta, no empreendimento atendido, refletindo-se diretamente no padrao de vida da 

populacao de baixa renda. 

Sobre o fato relata Borgens (2002): "Sua importancia consiste em gerar oportunidades de 

credito ao cidadao excluido do sistema financeiro tradicional, que depende de fornecedores 

e agiotas que cobram juros bem acima do mercado". A rentabilidade do programa 

CrediAmigo esta presente no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), alavancada de modo 

particular pela facilidade, desburocratizagao e pelas atraentes taxas de juros, sendo hoje 

conhecido como urn dos mais eficientes meios de se reduzir a pobreza. 

Percebe-se que ha muito tempo, estudiosos e academicos da contabilidade, estudam a 

questao dos lucros dentro das empresas, mostrando assim a real situagao, dando 

oportunidade para funcionarios tragarem metas adequadas para planejamento de pequeno, 

medio e longo prazo, investidores, clientes e ou acionistas terem maior seguranga e 

confiabilidade de investimentos no mercado financeiro. 

Acredita-se que o tema proposto e de suma importancia para contabilidade, uma vez que os 

lucros sao os maiores indicadores contabil, concedendo informagoes valiosas para gestores, 

investidores e clientes de qualquer empresa. 
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A escolha do tenia esta ligada diretamente a importancia da empresa Banco do Nordeste do 

Brasil S.A.para o desenvolvimento da regiao nordeste. 

De acordo com Relatorio do Banco do Nordeste (2006), o referido banco e a maior zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

institutgao da America do Sul voltada para o desenvolvimento regional, o BNB opera como 

orgao executor de polfticas publicas, cabendo-lhe a operacionalizacao de programas como o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a administracao do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal fonte de recursos 

operacionalizada pela Empresa. Alem dos recursos federals, o Banco tern acesso a outras 

fontes de financiamento nos mercados interno e externo, por meio de parcerias e aliangas 

com instituicoes nacionais e internacionais, incluindo instituicoes multilaterais, como o Banco 

Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Diante de tal relevancia e tendo em vista o fato de estar inserida diretamente no processo 

como assessora de credito do programa CrediAmigo, facilita o acesso as informagoes e 

conhecimentos especificos sobre o assunto. 

Com isto, torna-se, pois, propicia uma analise cientifica, atraves de pesquisas bibliograficas, 

em artigos, historicos, livros, relatorios periodicos do BNB e internet, que se ocupe em 

apresentar de forma objetiva o impacto do programa CrediAmigo, na lucratividade e 

responsabilidade do Banco do Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar a participagao do Programa Crediamigo na lucratividade do Banco do Nordeste. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

> Identificar as variaveis mais relevantes para a lucratividade do programa; 

> Investigar quais as mudangas no panorama das instituigoes financeiras, que 

poderia afetar a rentabilidade do programa; 
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> Verificar a viabilidade de o programa permanecer na vanguarda do microcredito no 

Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos metodologicos 

1.4.1 Quanto a abordagem do Programa 

Esta pesquisa e qualitativa e quantitativa, desenvolvida atraves de pesquisa bibliografica e 

pesquisas que expressam opinioes numericas. Souza (2007) considera que tudo pode ser 

quantificavel, o que significa traduzir em numeros opinioes e informagoes para classifica-las 

e analisa-las. Pode, ainda, fazer uso de tecnicas estatisticas, dentre outros recursos. 

Segundo o mesmo autor, na abordagem qualitativa, nao sao usados metodos e tecnicas 

voltados para estatisticas, ja que os pesquisadores tendem a analisar seus dados de forma 

indutiva. No caso especifico dessa pesquisa usa-se mais a abordagem qualitativa, pois faz 

relacao entre o mundo real e o sujeito. 

1.4.2 Classifieacao quanto ao meio 

Esta pesquisa classifica-se, ainda, em bibliografica, pois faz uso de pesquisas em jornais, 

livros e relatorios. Souza (2007, p. 40) reflete que "uma pesquisa bibliografica consiste da 

obtengao de dados atraves de fontes secundarias, utiliza como fontes de coleta de dados 

materials publicados, como: livros, periodicos cientificos, revistas, jornais, teses, 

dissertagoes, materials cartograficos e meios audiovisuais, etc." Para realizagao desse 

trabalho utilizou-se em sua maioria de informagoes obtidas atraves de relatorios da 

administragao entre outros relatorios do banco. 

1.4.3 Classifieacao quanto aos fins 

• Quanto aos fins, esta pode ser considerada como uma pesquisa exploratoria, posto 

que, conforme Gil (2002), "visa proporcionar maior familiaridade com o problema no 

intuito de explicita-lo ou construir hipoteses. Demanda levantamento bibliografico, 

entrevistas, analise de exemplos que estimulem a compreensao." Visa proporcionar 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

maior familiaridade com o problema no intuito de explicita-lo, procurando estimular a 

compreensao. 

1.4.4 Classifieacao quanto ao universo 

Para realizacao desse trabalho foi usado como o nosso universo de estudo o Banco do 

Nordeste do Brasil S.A., todas as agencias de todos os estados nordestinos e as agendas 

que se encontram em cidades no norte de Minas Gerais e Espirito Santo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 FUNDAMENTAL AO TEORICA 

Para Braga e Toneto (1999:16), "as instituicoes de microcredito vem atuando exatamente 

nos setores discriminados pelo sistema financeiro tradicional". Com esse apoio, os 

pequenos empreendimentos sao viabilizados e dinamizados, podendo inclusive ampliar as 

oportunidades para realizacao de negocio dos empreendedores formais e informais no 

contexto local. No Brasil, a importancia do financiamento aos micro e pequenos 

empreendedores formais e informais justifica-se pela grande quantidade de 

estabelecimentos de pequeno porte, pelo crescimento do setor informal da economia, pelo 

crescimento do desemprego e pela dificuldade de acesso ao credito produtivo. 

2.1 Historico do microcredito 

De acordo com Cavalcante (2006:10), as primeiras iniciativas de oferecer recursos 

financeiros para incrementar a producao das pequenas unidades produtivas de bens e 

servicos remontam ao seculo XIX. Sao iniciativas de individuos que implementaram acSes 

de apoio financeiro em suas comunidades: 

A primeira experiencia com credito popular de que se tern noticia, ocorreu 
no sul da Alemanha, em 1846. Foi uma iniciativa de Raiffeinsen, pastor e 
prefeito da cidade de Flammersfeld. Tentando sanar as consequencias de 
um rigoroso invemo, que deixou os fazendeiros locais endividados e refens 
de agiotas, Raiffeinsen cedeu-lhes farinha para que, com a fabricacao e 
comercializacao de pSo caseiro, pudessem obter algum capital. Foi criada 
entao a "Associacao do Pao", que rendeu recursos suficientes para a 
constituicao de um estoque de sementes de batata, adquiridas a precos 
mddicos, sob a negociacao do prdprio Raiffeinsen. As sementes foram 
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cedidas a tftuio de credito aos fazendeiros, que pagaram seus emprestimos 
ap6s a colheita, obtendo uma sensivel melhoria na qualidade da produc§o 
de batatas. Com o passar dos anos, a associacao evoluiu para a criacao de 
uma cooperativa de credito para a populacao empobrecida, em que os 
mais ricos davam garantia aos emprestimos dos mais pobres. (TANNURI, 
2000:41). 

Ainda conforme o mesmo autor (2006:10) e importante resgatar esta historia para recapitular 

pontos em comum entre aqueles fazendeiros-produtores da cidade de Flammersfeld, na 

Alemanha, em 1846, e uma boa parcela dos microempreendedores, em cidades brasileiras, 

nos tempos atuais. Ambos endividados e refens de dividas contraidas para financiar seus 

empreendimentos. Um estudo da Associacao Nacional dos Executivos de Finances, 

Administragao e Contabilidade (ANEFAC), realizado em 1999, apontou que a dfvida do 

brasileiro e de pessima qualidade porque e de curto prazo e uma das mais caras do mundo. 

Desta forma, e praticamente impossivel planejar e ainda abre-se um enorme campo para a 

agiotagem. A mesma pesquisa descobriu que os juros medios cobrados pelos agiotas sao 

de 28% ao mes. Para socorrer pequenas empresas ha as instituicoes de factoring, que 

descontam cheques pre-datados ou duplicatas com taxas medias de desconto de 12% ao 

mes. Nos bancos comerciais, a taxa anual de juros de cheque especial era em media de 

226% ao ano. Diante dessa conjuntura de credito, o relato do microempreendedor e muito 

elucidativo: Nos dias atuais, os empreendedores necessitam de recursos financeiros para 

investir em capital de giro e fixo a fim de atender aos pedidos de seus clientes. No entanto, 

boa parcela desses micro e pequenos empreendedores encontra-se a margem do mercado 

formal de credito constituido por instituicoes financeiras e bancarias, pois nao consegue 

corresponder as exigencias de documentagao, reciprocidade e garantias reais. Diante desse 

cenario, o empreendedor tern como fonte de financiamento o agiota ou o fomecedor da 

materia-prima, que geralmente exigem condigoes bem desfavoraveis e taxas de juros muito 

elevadas, que ocasionam a diminuigao da margem de lucro e a queda da renda do 

empreendedor. 

Cavalcante (2005:21) prossegue, relatando que Muhammad Yunus, idealizador do programa 

de microcredito em andamento em Bangladesh, o Grameen Bank, afirmou existirem casos 

de dependencia do produtor em relagao ao fomecedor de materia-prima. Ressalta-se que 

Bangladesh e um pais asiatico com cerca de 127,7 milhoes de habitantes, conforme 

Relatorio sobre o Desenvolvimento Mundial 2000/2001, com um territorio 50 vezes menor 

que o do Brasil e com renda per capita de 280 dolares. Em termos comparativos, 

Bangladesh ocupa a 150° posigao no Indice de Desenvolvimento Humano, enquanto o 

Brasil, a 74° posigao. Yunus, influenciado por grande nogao de solidariedade humana, 

concluiu que havia necessidade de romper com aquele "ciclo vicioso" gerador de cada vez 
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mais pobreza. Assim, o passo seguinte do professor Yunus foi negociar emprestimos junto a 

um banco da cidade em nome da populacao pobre de Bangladesh, oferecendo-se como 

fiador. A partir dessa iniciativa ele daria inicio a fase experimental para a criacao de uma 

instituicao pioneira voltada para a concessao de pequenos emprestimos a populacao pobre, 

especialmente, as mulheres. Essa experiencia possibilitou perceber duas situacoes 

fundamentals: os microempreendedores, por mais pobres que fossem, pagavam seus 

emprestimos; e o impacto da iniciativa sobre as famflias participantes era muito positive 

Para Yunus (2000:26), o credito e uma arma muito efetiva de luta contra a pobreza, pois 

atraves do acesso ao credito produtivo as pessoas excluidas do circuito financeiro 

tradicional podem desenvolver melhores condigoes socioeconomicas com a dinamizacao de 

seus pequenos empreendimentos. O credito e orientado para o desenvolvimento social ao 

contribuir para a expansao das atividades das pequenas unidades produtivas no contexto 

local. Alem do acesso ao credito, o Grameen Bank exige o compromisso com pequenas 

mudancas pessoais e coletivas como eondicao para usufruir os beneffcios. 

Segundo Johnson e Rogaly (1997:84), a estrategia desenvolvida pelo Grameen Bank para 

reduzir a desigualdade social foi apoiar a capacidade produtiva dos empreendedores 

populares para que eles possam gerar seus rendimentos. Mas para liberar o potencial 

produtivo dos microempreendedores e indispensavel que eles tenham credito para 

desenvolverem seus pequenos negocios, por mais micro e informais que sejam. Portanto, 

desde o inicio da decada de 70, o professor Yunus percebeu que o modo mais efetivo para 

se promover a inclusao social era estimular a capacidade produtiva dos 

microempreendedores. 

De acordo com Johnson e Rogaly (1997), a experiencia do Grameen Bank, em Bangladesh 

e um marco que estimulou as experiencias de microcredito no mundo inteiro. 

A ideia chegou na America Latina na decada de 80, Peru, Chile e Bolivia. No Brasil a 

iniciativa ganhou forca nos anos 90, muito embora colonias de imigrantes praticassem, ha 

tempos, experiencias de credito rotativo ou poupanca conjunta, especie de avo dos creditos 

populares2. Alem das diversas experiencias locais, ha tambem varias experiencias nacionais 

e estaduais3. 

2 De acordo com Johnson e Rogaly (1997), deve-se destacar, entretanto, no caso brasileiro que, na 
decada de 80, foi instituldo em Jaragua (GO), um programa de desenvolvimento econdmico que 
financiava pequenos e micro empreendedores. Alem desta, ha tambem que considerar a experiencia 
da Uniao Nordestina de Apoio a Pequenas OrganizacSes, com sede em Recife, iniciada em meados 
dos anos 70; e o Programa Ana Terra de Porto Alegre (anos 80). 
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2.2 A expansao do microcredito no mundo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instituicoes internacionais como o Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a Organizagao das Nacoes Unidas (ONU) passaram recentemente 

a apoiar financeira e operacionalmente programas de microcredito, apos verificarem seu 

impacto positivo nas comunidades onde sao implementados. A Organizagao das Nagoes 

Unidas (ONU) organizou em Washington, nos Estados Unidos da America, em fevereiro de 

1997, o The Microcredit Summit. Este foi ate entao o mais importante evento em escala 

mundial sobre a questao da disponibilizagao do microcredito as populacoes carentes com a 

finalidade de desenvolver atividades produtivas para a geracao emprego e de renda. O 

evento estabeleceu a meta de iniciar um movimento mundial para disponibilizar o 

microcredito ao alcance de 100 milhSes de pessoas, especialmente para as mulheres, ate o 

ano de 2005. O Banco Mundial (BIRD) calcula que atualmente existem no mundo mais de 

sete mil instituicoes desenvolvendo programas de microcredito, alcancando 16 milhoes de 

pobres. Operando com taxas de inadimplencia no patamar de 5%, elas mantem cerca de 

sete bilhoes de dolares aplicados em microcreditos, valor que cresce cerca de 30% ao ano. 

A distribuicao dos 59 paises que possuem alguma experiencia com programas de 

microcredito e apresentada o quadro a seguir: 

3 O Napp (Nucleo de Assessoria, Planejamento e Pesquisa) publicou, em 1997, trabalho tratando do 
assunto, analisando nove experiencias de microcredito, a maioria desenvolvida no ambito local, das 
quais tres foram desenvolvidas em areas rurais. Em Rio Claro (SP) foi realizado, ainda em 1997, 
Seminario sobre iniciativas nacionais de Credito Popular. Mais recentemente, o embaixador Rubens 
Ricupero escreveu na Folha de Sao Paulo dois artigos sobre experiencias de trabalhador, para 
facilitar a constituicao de fundos de microcredito em Estados e Municipios. Johnson e Rogaly, 1997 
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Quadro 1. Palses nos quais ha programas de credito do tipo grameen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

| A F R I C A | 2 3 A f rica do Sul M arrocos 

Burkina F asso N igeria 

Chade R epubli c a C entr o-Am er i cana 

Egito SerraLeoa 

Etiopia Somalia 

GzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aria Sudao 

G uine Tanzania 

Q Taenia Togo 

Lesoto Uganda 

M al i Zanzibar 

M alawi Zimbabue 

M auritania 

I A S I A I 15 A feganistao Libano 

B anpjadesh M alasia 

Butao N epal 

Cambqja Faquistao 

C hi na Quirquistao 

Fil ipinas Sri Lanka 

India V ietna 

Indonesia 

I A M E R I C A S I 15 A rgentina Estados Unidos 

Bol ivia G uatemala 

Brasil G uiana 

C anada Jamaica 

Chile M exico 

C olombia Peru 

E l Salvador R epubli c a D om eni c ana 

Equador 

I E U R O P A 4 A lbania Hoi an da 

Franca N oruega 

O C E A N I A 2 Pap u a- N ova G uine Fidji 

T O T A L 59 

Fonte: Y U N U S & J O L I S ( 2 0 0 0 ) 

Para Ricupero (1998:41), o potencial de mercado das instituicoes de microcredito no mundo 

e bastante grande e pouco explorado pelo sistema financeiro tradicional: 

A UNCTAD-Conferencia das Nacdes Unidas sobre Comercio e 
Desenvolvimento estima que existam atualmente cerca de 500 milhSes de 
microempresas com ate oito empregos. Infelizmente, apenas 2% delas tern 
acesso ao credito. Se calcularmos em cerca de US$ 500 em media o 
capital mfnimo necessario a cada microfirma, seria necessario dispor de 
US$ 250 bilhSes para dar a essa galaxia de empresas condicSes razoaveis 
defuncionar. (RICUPERO, 1998:2) 
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Ainda segundo Ricupero (1998), o desempenho de programas selecionados pelo 

MicroFinance Bulletin, em dezembro de 1999 mostra que o numero de emprestimos ativos e 

da ordem de 6,6 milhoes, destacando-se a quantidade 6,1 milhoes de operacoes existentes 

em Bangladesh e Indonesia. O valor medio dos emprestimos ofertados gira em torno de 206 

dolares; variando de tres mil dolares, na Republica Dominicana, a 53 dolares, em 

Bangladesh. No quesito inadimplencia (prestaeoes vencidas a mais de 90 dias), percebe-se 

a ocorrencia do maior indice de inadimplencia em Ghana, com a taxa no patamar de 7,9%. 

Quanto ao direcionamento dos emprestimos por genero, cerca de 61,7% do total de 

operacoes tern como destino as mulheres, sendo que os programas em desenvolvimento 

em Bangladesh e Mexico destinam quase a totalidade de suas operacoes de emprestimo 

para clientes do sexo feminino. Outro ponto importante e que o valor medio dos depositos e 

em torno de 2,5 mil dolares, demonstrando o potencial de poupanca dos clientes dos 

programas de microfinancas. Ressalta-se que esses programas sao desenvolvidos por 

intermedio das instituicoes publicas e privadas, das Organizag5es Nao-Governamentais 

(ONGs) especializadas em microcredito e outras parcerias institucionais. 

De certa forma, esses programas de microfinancas identificaram os obstaculos a criagao de 

pequenos projetos e proporcionaram aos pobres e microempreendedores os meios de 

contorna-los. Um dos mais serios foi o credito, que foi ofertado por meio da sistematica de 

concessao de emprestimos desenvolvida pelo Grameen Bank, rompendo uma das 

concepcoes retrogradas do sistema bancario tradicional: 

Em sua concepcao habitual da atividade econdmica, os bartcos nao 
costumavam conceder credito para pequenos projetos, sobretudo os 
desenvolvidos por pessoas insolventes como o s§o, por definicao, os 
pobres. Ao oferecerem credito, de maneira seletiva, a uma populacao pobre 
e empreendedora, os governos e agendas de cooperacao podiam esperar 
que se produzisse um efeito multiplicador que permitiria criar atividades 
economicas geradoras de renda e, dessa forma, aliviar a pobreza. 
(GARSON, 1997:12) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Microcredito no Brasil: As primeiras experiencias 

No Brasil, de acordo com Schreiber (1976:11), as primeiras iniciativas de programas de 

credito para pequenos empreendedores formais e informais aconteceram nos anos 70 com 

o apoio tecnico da ACCION International. Em julho de 1973, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Northeast Union for 

Assistance to Small Organizations (UNO), cujo Conselho Diretivo era formado por dirigentes 
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empresariais das areas bancaria, industrial e comercial e por representantes da 

Administrate- Publica local, comecou a operar na Cidade de Recife (PE). Era uma 

instituicao civil sem fins lucrativos com o objetivo de criar um programa de credito e de 

capacitacao para pequenos empreendedores principalmente os de baixa renda. Para 

Schreiber (1976:15), os resultados dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Northeast Union for Assistance to Small Organizations 

(UNO), na sucursal de Recife (PE), ate marco de 1976, foram considerados significativos 

pelo entao Diretor Executivo da ACCION International, John C. Hammock: 1,3 mil clientes 

haviam recebido cursos de capacitacao, um total de 870 mil dolares foram emprestados 

para 595 clientes, com uma taxa de inadimplencia de 0,4%. No ano de 1976, a experiencia 

foi expandida para Salvador (BA) e posteriormente para cidades no Sul do Brasil. Mas o 

programa de microcredito da Northeast Union for Assistance to Small Organizations (UNO) 

entrou em crise, ocasionando o encerramento de suas atividades. Porem, entre aquelas 

experiencias iniciais de microcredito e as desenvolvidas atualmente, ha diferengas 

importantes na concepgao e metodologia de concessao de apoio financeiro aos pequenos 

empreendedores, como descreve Guimaraes e Magalhaes (1997:34): 

Aquela epoca [anos 70], tais ac6es visavam apoiar iniciativas de 
organizacdes nao-governamentais que atuavam junto a populates 
carentes. Os programas nao possufam um foco definido de acio e, muito 
menos, uma estrategia prdpria de concessao de credito. Em decorrencia, as 
inst i tutes que operavam os emprestimos, via de regra, nao resistiram ao 
processo de descapitalizacao e as mudancas no quadra politico-econSmico. 
Pode-se dizer que a natureza dessas acoes era muito mais assistencialista 
do que de fomento a producao. (GUIMARAES E MAGALHAES, 1997:34) 

A experiencia tecnica adquirida pela ACCION Internacional na Northeast Union for 

Assistance to Small Organizations (UNO) foi importante para a implementacao, em 1986, de 

um projeto para apoiar atividades economicas informais de mulheres e famflias de baixa 

renda em areas perifericas de Porto Alegre (RS). Em 1987, com o apoio do Fundo das 

Nacoes Unidas para a Infancia (UNICEF), foi constitufda uma entidade civil sem fins 

lucrativos: o Centra Ana Terra, que posteriormente daria origem ao Centra de Apoio aos 

Pequenos Empreendimentos (CEAPE-RS), que exerceu papel importante para instituir e 

aprimorar a sistematica de concessao de credito e de grupos de fianca solidaria atualmente 

usados pelos programas de microcredito no Brasil. Os programas de microcredito atuais tern 

como foco facilitar o acesso dos microempreendedores ao credito produtivo, visando ampliar 

as suas condicoes de producao, comercializagao e prestacao de servicos. Atualmente, a 

sistematica de concessao de credito adota procedimentos operacionais e financeiros para 

preservar a saude financeira do programa, por meio do retorno dos recursos concedidos, ou 
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seja, o emprestimo deve ser concedido mediante a perspectiva de seu retomo, acrescido de 

juros. Com isso, pode-se alcancar a auto-sustentabilidade do programa de microcredito. 

A partir da iniciativa do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos (CEAPE/RS) 

surgiram mais outros 12 Centros similares em 13 estados brasileiros, que juntos formam a 

Federacao Nacional de Apoio aos Pequenos Empreendimentos (FENAPE). Ate o primeiro 

semestre de 2001, a rede CEAPE em todo o Brasil concedeu 36,6 mil creditos, com valor 

medio de 918 reais e valor total de cerca de 33,5 milhoes de reais, a 26,3 mil 

microempreendedores. 

Em 1995, a Prefeitura de Porto Alegre (RS) criou, com apoio do governo estadual, iniciativa 

privada e da sociedade civil, a Instituicao Comunitaria de Credito Portosol (Portosol), 

oferecendo microcredito tipico com garantia de aval solidario e tambem financiamentos para 

empreendimentos maiores que exigem formas de garantia mais reais. Ate 2001, o Portosol 

ja havia emprestado cerca de 33,7 milhoes de reais, no valor medio de 1,4 mil reais, em 

mais de 23,5 mil operacoes. 

O programa de microcredito desenvolvido pela Secretaria de Estado do Emprego e 

Relagoes do Trabalho do Estado Sao Paulo, o Banco do Povo Paulista - Fundo de 

Investimentos de Credito Produtivo Popular, constitufdo exclusivamente com recursos 

orcamentarios dos govemos estadual e municipais, ja emprestou 16 milhoes de reais a mais 

de 51 mil pessoas, em aproximadamente 130 unidades espalhadas pelo Estado de Sao 

Paulo. O Banco do Povo de Santo Andre e outra experiencia de microcredito no nivel local, 

que foi constituido como uma Organizacao Nao-Governamental (ONG) e iniciou as suas 

operacoes, em 18 de maio de 1998, oferecendo credito produtivo a um segmento da 

populacao com dificuldade de acesso ao credito no sistema financeiro tradicional. Foi o 

resultado de uma parceria entre a Prefeitura do Municfpio de Santo Andre (SP) e diversas 

instituicoes: Associacao Comercial e Industrial de Santo Andre (ACISA), Servigo Brasileiro 

de Apoio a Micro e Pequena Empresa-Sao Paulo (SEBRAE-SP), Sindicato das Empresas 

de Transportes de Cargas do ABC (SETRANS), Sindicato dos Bancarios do ABC e 

Sindicato dos Metalurgicos do ABC. O Banco do Povo de Santo Andre ainda esta 

procurando atingir o seu ponto de auto-sustentabilidade, com o equilfbrio entre suas 

despesas e receitas. 
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Segundo a Revista Veja (22/03/06:99), o CrediAmigo4, da Central de Microcredito do 

Nordeste (iniciativa do Banco do Nordeste do Brasil) e hoje o maior programa de 

microcredito produtivo orientado da America do Sul. O microcredito produtivo orientado e 

eficiente instrumento redutor da pobreza e gerador de emprego e renda. Beneficia micro e 

pequenos empreendedores, em geral atuantes na informalidade. O CrediAmigo do Banco do 

Nordeste, em 2005, escreveu mais uma pagina de sucesso em sua ja consagrada historia. 

Foram 595,7 mil emprestimos, num investimento total de R$ 548 milhoes, um acrescimo de 

24% em relagao aos indices de 2004. Hoje, o CrediAmigo conta com 244 mil clientes ativos, 

numa carteira ativa de R$ 260.,7milhoes. Este programa de acordo com BNB (2007)esta 

presente em 1.481 municipios da area de atuagao do Banco (Regiao Nordeste e norte dos 

estados de Minas Gerais e Espfrito Santo), O atendimento se da por meio de uma estrutura 

logistica que dispoe de 170 agendas e 37 postos de atendimento a clientes com 1.517 

colaboradores operacionalizando o programa nestas unidades. 

Segundo Guimaraes e Magalhaes (1997:34), de um modo geral, os programas de 

microcredito brasileiros procuram adotar uma polftica nao assistencialista e garantir a sua 

auto-sustentabilidade, oferecendo emprestimos que variam de 200 reais a 5 mil reais para 

os micro e pequenos empreendedores formais e informais e ate 25 mil reais para 

cooperativas de producao ou de trabalho. Estes recursos sao canalizados para a compra de 

mercadorias e estoques ou para a aquisigao de equipamentos e instalacoes ou, ainda, para 

a expansao do empreendimento. A taxa de juros pode ser considerada competitiva em 

relagao a praticada no mercado bancario tradicional, variando em media de 1% a 5% ao 

mes, com prazos medios de quatro meses, para capital de giro, ate 18 meses, para capital 

fixo. Algumas instituigoes de microcredito ainda oferecem ao empreendedor programa de 

capacitagao para melhorar a gestao do negocio. Os programas de microcredito brasileiros 

podem ser implantados por meio de parceria entre Organizagoes Governamentais, 

Organizagoes Nao-Governamentais (ONGs) e Sociedade de Credito ao Microempreendedor 

(SCM). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Microcredito inserido no sistema financeiro tradicional 

Segundo Cavalcante (2005:25), as necessidades de credito produtivo desse imenso 

contingente de micro e pequenos empreendedores sao bastante grandes. No entanto, ainda 

4 CrediAmigo - e o nosso objeto de estudo, por isso nao entraremos em uma discussao mais 
profunda, pois e assunto do ultimo capitulo desse trabalho. 
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e pouco explorada pelo setor bancario de varejo, que ate hoje nao apresenta formas 

alternativas de atuacao mercadologica a fim de satisfazer aquelas necessidades de credito 

produtivo. Torna-se necessario desenvolver uma gestao bancaria focada em micro e 

pequenos empreendedores formais e informais que ate entao se encontram praticamente 

excluidos do mercado bancario tradicional. A trajetoria do Grameen Bank, de Bangladesh, ja 

demonstrou que o credito e uma arma muito efetiva de luta contra a pobreza, pois atraves 

do acesso ao credito as pessoas excluidas do circuito bancario tradicional podem 

desenvolver melhores condicoes socioeconomicas com a dinamizacao de seus pequenos 

empreendimentos. Com esse exemplo do Grameen Bank, tornou-se possivel incorporar 

grande quantidade de tomadores de credito, que com suas habilidades produtivas, sairam 

do nfvel de extrema pobreza em Bangladesh. 

Mesmo os programas de microcredito, que adotam uma metodologia de credito mais flexfvel 

e participativa, seguem principios essenciais de gestao de credito. Para qualificar-se ao 

credito produtivo os micro e pequenos empreendedores devem compreender e atender 

aqueles principios ao solicitarem emprestimo nos programas de microcredito. Esses 

principios sao conhecidos como: 

Os "Cinco Cs do Credito": (1) o carater do solicitante, (2) a capacidade do 
solicitante para pagar o emprestimo, (3) o capital que esta sendo investido 
no empreendimento pelo solicitante, (4) as condicSes da industria e da 
economia e (5) a caucao (garantia) disponivel para assegurar o emprestimo. 
(LONGENECKER, 1998:256). 

A falta de flexibilizacao dos "Cinco Cs do Credito" pode gerar um processo bastante 

burocratizado para o micro e pequeno empreendedor conseguir um financiamento no 

sistema bancario tradicional. Para facilitar o acesso ao credito e dinamizar esse processo, 

os programas de microcredito desenvolveram uma metodologia de analise de credito que 

engloba os "Cinco Cs do Credito", porem de uma forma muito mais dinamica e agil, que 

permite a inclusao de empreendedores ate entao praticamente excluidos do sistema 

financeiro tradicional. 

Com essa flexibilizagao da transacao financeira de credito produtivo, o microempreendedor 

que vivia a margem do sistema bancario tradicional podera ter acesso ao credito e ate 

poupar em uma escala microscopica. Essa situacao comeca a despertar interesse de 

empresas financeiras privadas, conforme observa a Diretoria da Area Social do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES): 
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A expectativa e que o microcredito se espalhe pelo Brasil como atividade do 
setor privado, diz a diretora da Area Social do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES), Beatriz Azeredo (OESP 
23/10/00:4) 

Os donos de capital privado nao estao familiarizados com as metodologias de 

analise de credito dos programas de microcredito e ainda nao perceberam os beneficios 

socioeconomicos proporcionados aos micro e pequenos empreendedores formais e 

informais. Estao descobrindo so recentemente a possibilidade do retorno lucrativo da 

operacao. Por enquanto, o investimento nas instituicoes de microcredito e observado como 

um negocio de elevada taxa de risco, mas esse cenario esta mudando, como vem 

mostrando a atuacao da Fininvest, financeira especializada no credito direto ao consumidor 

e pessoal de baixa renda, que em 1998 participou ativamente da experiencia da RioCred5, 

em parceria com a Secretaria do Trabalho da Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ). 

No entanto, ainda e preciso oferecer a oportunidade aos programas de microcredito 

de captar deposito em poupanca, que hoje e proibido pela Resolucao n.° 2627/99, do Banco 

Central do Brasil (BCB), pois isso ampliara a gama de servicos financeiros aos micros e 

pequenos empreendedores formais e informais e podera garantir maior possibilidade de 

auto-sustentabilidade dos programas de microcredito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Linhas de Microcredito nas Instituicoes Financeiras do Brasil. 

2.5.1 Banco do Brasil 

Segundo o Banco do Brasil (2006), na area de microcredito atua com o Banco Popular do 

Brasil atraves dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emprestimo para empreendedores de micro e pequenos negocios, em 

especial, os informais que nao tern acesso ao credito nos formatos convencionais oferecidos 

pelos Bancos em geral. Trata-se de um credito destinado a produgSo de bens e servigos, 

que podem ser utilizados no setor comercial, industrial e prestagao de servigos. 

No Microcredito Produtivo, o Banco Popular atua tambem em parceria com a Estrategia 

Negocial de Desenvolvimento Regional Sustentavel - DRS do Banco do Brasil, que apoia 

5 A RioCred nasceu para conceder credito de pequeno valor para pessoas fisicas e juridicas para 
capital de giro e financiamento da compra de ativo fixo. Sao clientes em potencial os proprietaries de 
empreendimentos como bares, lavanderias, cabeleireiras, que dificilmente teriam acesso ao credito 
em outro tipo de estabelecimento financeiro ate pela falta de documentacao. (Gazeta Mercantil, 2001, 
p. B-1) 
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atividades produtivas, identificadas peias agendas do BB e que tenham potencial para gerar 

desenvolvimento e sustentabilidade nas regioes onde o Banco do Brasil esta presente. 

A concessao do credito e feita por Entidades Parceiras do Banco Popular. Para emprestar o 

dinheiro, essas Entidades fazem uma analise previa sobre a viabilidade dos micro 

empreendimentos informais, alem realizarem um acompanhamento junto ao tomador 

durante o periodo do emprestimo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2 Caixa Economica Federal 

Segundo a Caixa Economica Federal (2006), a Contratacao de Microcredito, Com o 

Microcredito CAIXA, criou-se uma oportunidade para que microempreendedores do setor 

informal tenham acesso ao sistema financeiro. Sem entraves burocraticos e com a finalidade 

exclusivamente produtiva, o credito possibilita ao microempreendedor o acesso a 

emprestimos para a aquisicao de equipamentos, materia-prima, capital de giro ou 

adequacao de infra-estrutura. O Microcredito CAIXA e concedido exclusivamente a 

microempreendedores do setor informal com pelo menos um ano de atividade no 

empreendimento, sem restricoes cadastrais e com capacidade de pagamento, conforme 

avaliacao efetuada pela CAIXA. Essa modalidade de credito nao se destina aos 

profissionais liberals. Os limites sao de no minimo R$ 250e no maximo R$ 5 mil. O valor do 

emprestimo sera definido pela CAIXA, apos a avaliacao da capacidade de pagamento do 

tomador. Em emprestimos subsequentes, o valor pode ser elevado, se comprovado o 

aumento da capacidade de pagamento. O prazo de pagamento e de ate 12 meses, sem 

carencia e com prestacoes mensais. Sera possfvel escolher o dia do mes mais conveniente 

e os pagamentos poderao ser efetuados em toda a rede de atendimento CAIXA, ou 

correspondentes bancarios. Os documentos necessarios sao: Carteira de Identidade e CPF 

do tomador e do conjuge, Comprovante de residencia e comprovante de renda (caso 

possuir). Documentos comprobatorios de regularizacao de eventuais restricoes cadastrais 

(se for o caso). 

2.5.3 C E A P E : Centra de Apoio aos Pequenos Empreendedores 

O CEAPE e uma organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), reconhecida 

pelo Ministerio da Justica e criada para apoiar financeiramente os micro empreendedores, 

prestando-lhes orientacao gerencial. 
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Faz emprestimos para capital de giro, sem burocracia, liberando o dinheiro dentro de 48 

horas, na maioria das vezes, e ainda orienta os clientes sobre a melhor maneira de conduzir 

seus negocios, e destinado ao setor comercial, industrial e prestacao de servico, podendo 

ser feito tanto de forma individual com avalista como em grupo de 3 a 5 pessoas. Os 

emprestimos podem ser pagos em ate 120 dias, em quatro parcelas iguais, podendo ir ate 

180 dias se o cliente ja trabalha com o CEAPE ha mais de um ano e fez todos os seus 

pagamentos em dia. 

Para estar apto a obter um emprestimo precisa que o proponente tenha 18 anos, esteja 

trabalhando por conta propria ha seis meses e nao possua restricao cadastral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.4 Banco do Nordeste 

De acordo com Banco do Nordeste (2006), CrediAmigo - Central de Microcredito do 

Nordeste - de acordo com os documentos oficiais do Banco do Nordeste S.A - Manual 

Basico do CrediAmigo (1998:09), O credito diversos produtos, com isso as taxas de juros 

variam de acordo com cada produto; o capital de giro popular - aquele destinado aos que 

tern um comercio bem pequeno cujo valor varia de R$ 100,00 a 1000,00 os juros sao de 2% 

ao mes, conforme Resolucao do governo federal que decidiu reduzir esta taxa de 4,50% , 

sendo esta redugao apenas para os menores comerciantes. O capital de giro solidario que e 

para comerciantes que precisam de valores acima de 1.000,00 reais podendo chegar ate R$ 

9.500,00 com taxas que variam de 2% a 3% dependendo do prazo e periodicidade 

(quinzenal ou mensal). O Investimento Fixo que e aquisicao de ativos fixos tern a menor 

taxa do programa chegando a 1,80% a.m, para os produtos Capital de Giro Popular e 

Capital de Giro Solidario o prazo pode chegar ate 06 meses. Para o Investimento Fixo que e 

aquisicao de ativos fixos o prazo chega ate 36 meses. Como se trata de microcredito a 

maior preocupacao dos criadores era quanto as garantias que boa parte dos 

microempresarios do setor informal teriam dificuldades de apresentar, caso fosse uma 

garantia real (bem imovel). Neste caso o banco baseado em experiencias de outros paises 

copiou a forma de Aval Solidario que nada mais e que uma reuniao de amigos, que 

trabalhem e morem proximos, se conhecam e confiem um nos outros, juntos eles 

conseguem credito e avalizam um pelo outro na forma de aval solidario. Com isso facilitaria 

o acesso ao credito a classe mais pobre. Para os clientes que ja tern experiencia no Banco 

do Nordeste ou participaram de grupos tambem podem adquirir o credito individualmente 

com apenas um avalista que tenha renda comprovada. 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 CrediAmigo: Central de microcredito do Nordeste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com BRUM (1998:498), retirar o Brasil da crise que durava mais de uma decada, 

reordenar a vida do pais, lancar as bases de um novo ciclo historico e criar as condicoes 

para uma nova etapa de desenvolvimento eram os principals desafios e propositos do 

governo Fernando Henrique Cardoso. 

O compromisso maior do governo era a estabilidade economica. E o instrumento principal 

para tanto, era o piano real. Alem da consistencia tecnica, o sucesso do piano, dependia 

tambem da sua administracio e do gerenciamento competente. Era previsivel que o 

governo aproveitasse essa ocasiao para exaltar as virtudes da atual politica economica no 

combate a inflagao, na distribuicao de renda e na modernizacao produtiva do pais, 

minimizando ao mesmo tempo a gravidade dos desajustes macroeconomicos e dos custos 

sociais. 

Foi dada uma ateneao especial a microempresa e a pequena empresa, importante para a 

geracao de postos de trabalho e distribuicao de renda estimulando-a a tambem modernizar-

se e ocupara os espacos economicos locals e regionais. Com o crescimento do setor 

informal, assumindo assim o posto de maior criador de empregos do pais, mesmo sem 

apoio financeiro das instituicoes e sem qualquer orientacao por parte dos orgaos 

competentes. Os pequenos e micro empreendedores necessitavam de uma medida urgente 

para auxiliar no desenvolvimento de suas atividades. 

Para tanto se tornou imprescindivel a criacao de alguns programas sociais, voltados para 

reestruturacao produtiva, industrial e agraria. Com enfase na geracao de emprego e renda, 

diminuindo a diferenca entre classes sociais e apoiando as micro e pequenas empresas, 

que seja formais ou informais. Dentre tantos projetos e programas de credito o que mais se 

destacou foi o CrediAmigo que se firmou no mercado e com o auxilio do Governo Luiz Inacio 

Lula da Silva teve seu maior crescimento, pois assim que tomou posse enfatizou a 

importancia do microcredito produtivo orientado para os micros e pequenos empresarios. 

Com isso destinou o dobro de recursos e permitiu que as instituicoes financeiras utilizassem 

parte dos depositos a vista para as linhas ja existentes ou novas linhas de microcredito. 

Com isso reduziu o custo do dinheiro empregado e consequentemente os juros cobrados 

aos pequenos comerciantes. 
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E um programa de credito popular, destinado ao reforco de capital de giro 
aos microempreendedores do setor informal da economia. Banco do 
Nordeste Manual Basico do CrediAmigo (1998:09), 

Ainda de acordo com o Manual Basico do CrediAmigo (2007), o sistema de concessao de 

microcreditos do CrediAmigo tern os seguintes objetivos: 

a) Democratizacao de credito, permitindo facil acesso a segmentos da populacao nao 

atendida pelo sistema financeiro formal, dos quais dependem de agiotas e fornecedores que 

Ihes cobram taxas de juros bem acima do mercado. 

b) Introduzir uma metodologia inovadora de concessao de credito de forma agil, 

desburocratizada e sem as garantias tradicionais do sistema financeiro; 

c) Assegurar o capital adequado ao ciclo do negocio com prazos que varia de um a seis 

meses; 

d) Oferecer ao cliente do Programa servicos de capacitacao focados nas areas de recursos 

humanos e de gestao empresarial, garantindo ao beneficiado condicoes para gerir bem seu 

negocio, via melhoria da competitividade e integracao no mercado. 

O Programa tern como objetivo principal a uniao de pessoas que desejam obter emprestimo, 

trocando a garantia real pelo aval solidario. O microempreendedor participa de um grupo 

solidario de 3 a 10 pessoas, que tenham seus negocios proximos, se conhecam e, estejam 

pelo menos ha um ano na atividade; sejam maiores de idade, comprovem residencia fixa, 

nome limpo na praca e boas referencias, de modo a que possam se avaliar mutuamente. 

Os pedidos de emprestimo sao levados ao comite gestor, formado por assessores de 

credito, assessor coordenador e assistente administrative, para serem avaliados aprovados 

e consequentemente concedidos, num prazo de ate cinco dias uteis. 

O programa do Banco do Nordeste visa proporcionar uma melhor qualidade de vida para os 

microempreendedores da regiao, e ensejar a obtencao de maiores lucros pelos mesmos, 

destinados ao crescimento das atividades. Um de seus efeitos e o fortalecimento dos 

empregos atuais nos microempreendimentos financeiros, bem como a criacao de novas 

fontes de emprego. O programa ainda contribui para aumentar a renda familiar e melhorar 

as condicoes de vida, liberar os microempreendedores da dependencia do credito de custo 

exorbitante. 
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O publico do CrediAmigo e formado basicamente por aquelas personagens da vida 

brasileira nao atendidos pelo sistema financeiro tradicional, mas ativos participantes do setor 

produtivo informal. Sao costureiras, sacoleiras, artesaos, cabeleireiros, cozinheiros, camelos 

e todos os outros profissionais forjados na urgencia de sobreviver. 

O Banco do Nordeste foi buscar essas pessoas em toda sua area de atuacao - que inclui os 

nove estados do Nordeste e mais o norte de Minas Gerais e Espirito Santo - promovendo a 

inclusao social de milhares de pessoas que foram enxotadas de suas atividades quer pelas 

exigencias do mercado, reducao ou fechamento dos postos de trabalho, transformando 

esses brasileiros em verdadeiros empreendedores. 

De acordo com o Relatorio Anual do CrediAmigo (2007), a arquitetura organizacional do 

CrediAmigo abrange 1.481 municipios, 170 unidades e 37 postos de atendimento. 

Tabela 1. Pontos de atendimento do CrediAmigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO UNIDADES DE POSTOS DE MUNICIPIOS 
ATENDIMENTO ATENDIMENTO ATENDIDOS 

Alagoas 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 94 

Bahia 33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 230 

Ceara 27 15 177 

Distrito Federal 1 - 1 

Espirito Santo 2 - 4 

Maranhao 14 5 150 
Minas Gerais 12 1 82 

Paraiba 13 4 190 
Pemambuco 17 2 171 

Piaui 15 6 165 

Rio Grande do Norte 13 4 143 

Sergipe 14 - 74 

TOTAL 170 37 1.481 
FONTE: RELATORIO ANUAL DO CREDIAMIGO 2007. 

Conta ainda com 1.327 assessores de credito e uma media de 408 clientes atendidos por 

assessor. Sao esses colaboradores que vao aonde o povo esta oferecendo credito mais 

barato e assessoria profissional para tocar o proprio negocio. 

De acordo com informagoes retiradas do site do Banco do Nordeste/CrediAmigo, em 17 de 

novembro de 2003, o Banco do Nordeste firmou parceria com o Instituto Nordeste 

Cidadania, com o objetivo de operacionalizar o programa de microcredito CrediAmigo, tendo 

em vista o Programa Nacional de Microcredito Produtivo Orientado (PNMPO) do Governo 

Federal. Este Instituto e uma Organizacio da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), 
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fundada em 1993 durante a Campanha Nacional de Combate a Fome, a Miseria e pela Vida, 

por iniciativa de funcionarios do Banco do Nordeste. 

O Instituto operacionaliza o CrediAmigo em toda a area de atuagao do Banco do Nordeste, 

dispondo de mais de mil colaboradores, dentre Coordenadores, Administrativos, Assessores 

de Credito, Recursos Humanos e Tecnicos. 

De acordo com o termo de parceria, o Instituto e responsavel pela execucao do CrediAmigo, 

conforme piano de trabalho aprovado pelo Banco do Nordeste, zelando pela qualidade e 

eficiencia das agoes e servigos prestados, e pela gestao administrativa do pessoal, sua 

contratacao e pagamento 

Os financiamentos do CrediAmigo nao tern cunho assistencialista e independem de dados 

publicos ou de eomplicagoes de mercado, como a variagao cambial ou o sobe-desce das 

bolsas de valores. Os recursos sao captados pelo Banco no mercado e repassados aos 

clientes que constitui seu publico alvo. Dois ingredientes importantes respondem pelo bom 

desempenho do Programa - a garantia solidaria e a capacitacao. O interessado forma um 

grupo de 03 a 10 microempreendedores que morem ou trabalhem proximo e que 

desenvolvam alguma atividade produtiva ha pelo menos um ano. Cada participante ficara 

responsavel pelo pagamento de sua parcela e tambem da parte restante do emprestimo 

liberado ao grupo. O Valor para cada membro do grupo e definido em fungao de sua 

capacidade de pagamento. Toda vez que termina o emprestimo, o beneficiario se habilita a 

obter novos cada vez maiores. 

Uma marca de sucesso do CrediAmigo e o indice de inadimplencia extremamente baixo. O 

indice de inadimplencia do CrediAmigo manteve em 2007 o nivel historicamente baixo, 

encerrando o exercicio em 1,4%. 

Segundo o Relatorio Anual do CrediAmigo (2007), uma preocupagao do Programa e a 

Assistencia Empresarial, pelo CrediAmigo a capacitagao gerencial adotada paralelamente a 

concessao de credito. Ate 2007 foram capacitados 1.375 clientes baseados na metodologia 

de Orientacao Empresarial e Ambiental. A acao permite aos mutuarios uma melhoria da 

competitividade e sua insercao no mercado, com ganhos financeiros e sociais. Para tanto os 

treinamentos usam metodologia e recursos pedagogicos especificos, com o objetivo de 

tornar o empreendedor apto a gerir seu negocio, de modo a promover o desenvolvimento de 

sua comunidade, garantir a manutengao do empreendimento e minimizar os riscos do 

credito. 



32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem dos eventos de capacitacao, o Banco do Nordeste oferece assessoria tecnica ao 

pequeno empreendedor, prestado durante o atendimento dos assessores de credito. A 

assessoria abrange temas iigados a controle financeiro, otimizacao de recursos, visao 

empresarial, estrategia de vendas, meio ambiente e qualidade dos produtos e servigos. 

O CrediAmigo dispoe de 07 linhas de credito que se adaptam a necessidade de cada publico 

do programa. 

a) Giro Popular Solidario - emprestimo a grupo de 3 (tres) a 10 (dez) pessoas com 

valores escalonados de R$ 100,00 ate R$ 1000,00 por pessoa, em um prazo de ate 4 

(quatro) meses, pagos com periodicidade quinzenal ou mensal, tendo como garantia o aval 

solidario e taxa de juros de 1,95 % ao mes mais TAC (taxa de abertura de credito); 

b) Giro Solidario - emprestimo a grupo de 3 (tres) a 10 (dez) pessoas com valores 

escalonados de R$ 1001,00 ate R$ 10.000 reais por pessoa, em um prazo de ate 6 (seis) 

meses, pagos com periodicidade quinzenal ou mensal, tendo como garantia o aval solidario, 

a taxa de juros variam de 2 % a 3 % ao mes mais TAC (taxa de abertura de credito), de 

acordo com a quantidade de emprestimos realizados no CrediAmigo, pelo cliente ou pelo 

componente mais antigo de seu grupo; 

c) Giro Individual - emprestimo individual com valores escalonados de R$ 1.100,00 ate R$ 

10.000,00 em um prazo de ate 6 (seis) meses pagos com periodicidade quinzenal ou 

mensal, tendo como garantia o aval. O credito e dado quando o cliente tern boa experiencia 

no capital de giro, com pelo menos dois creditos pagos ou ja ter feito alguma outra linha de 

credito do BNB com um bom historico, a taxa de juros variam de 2 % a 3 % ao mes mais 

TAC (taxa de abertura de credito), de acordo com a quantidade de emprestimos realizados 

no CrediAmigo, pelo cliente; 

d) Investimento Fixo - emprestimo individual, com valores escalonados de ate R$ 5.000,00 

em um prazo de ate 36 (trinta e seis) meses pagos com periodicidade mensal, tendo como 

garantia, o aval. Essa linha de credito e voltada para reformas no predio comercial ou na 

casa do cliente se forem predios proprios e compra de maquinas ou equipamentos, a taxa 

de juros e de 3,95% ao mes mais TAC (taxa de abertura de credito); 

e) Giro Complementar - emprestimo individual com valores a parti de R$ 300,00, levando 

em conta o grau de endividamento e a capacidade do cliente. Essa linha como o proprio 

momento diz e para complementar o valor ja retirado pelo cliente no giro popular ou giro 
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Desta maneira o CrediAmigo tern interesse de contribuir para o desenvolvimento do setor 

microempresarial, mediante oferta de servigos financeiros e de assessoria empresarial, de 

forma sustentavel, oportuna, adequada e de facil acesso, assegurando novas oportunidade 

de ocupagao e renda na regiao Nordeste (BNB, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Contabilidade e Lucratividade 

2.7.1 Contabilidade 

A contabilidade na concepcao de estudiosos se preocupa em estudar e controlar o 

patrimonio das empresas ou entidades mediante o registro, demonstragoes expositivas e 

interpretacoes de fatos ocorridos, com a finalidade de oferecer informagoes sobre suas 

variagoes, como tambem sobre o resultado economico decorrente da gestao da riqueza 

patrimonial, servindo de ferramenta na tomada de decisoes. 

A evidenciagao das informagoes contabeis caracteriza-se por identificar ou como o prdprio 

nome diz dar maior evidencia as informagoes contabeis de maior relevancia para tomada de 

decisoes. 

Sao varios os mecanismos usados na divulgagao dessas informagoes contabeis, onde 

devemos levar em conta que, no Brasil seguimos a Lei 6.404/76, Lei das Sociedades por 

Agoes e alteragoes posteriores, que norteia a divulgagao de tais informagoes contabeis. 

Recentemente foi sancionada a lei 11.638/2007 que altera o art. 176 da Lei 6.404/76, 

deixando claro que ao fim de cada exercicio social, devem ser elaboradas e divulgadas as 

demonstragoes financeiras abaixo relacionadas: 

• Balango Patrimonial; 

• Demonstragao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados; 

• Demonstragao do Resultado do Exercicio; 

• Demonstragao dos Fluxos de Caixa; 

• Em caso de companhia aberta, Demonstragao do Valor Adicionado; 

• Notas Explicativas e Demonstragoes Complementares. 
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A divulgagao financeira e feita a uma ampla gama de usuarios, sejam orgaos 

governamentais, credores, investidores e funcionarios.essa divulgacao tende a impedir ou 

diminuir os riscos de surpresas que poderiam afetar a confiabilidade dessas empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.1.1 Relatorio da Administragao 

Apesar de nao estar entre as demonstragoes obrigatorios de ser divulgada, o Relatorio da 

Administragao e muito importante, pois fornece importante contribuigao aos usuarios. 

Outra caracterfstica relevante a ser considerada e que o Relatorio da 
Administracao, por ser descritivo e menos tecnico que as demonstrates 
contabeis, reunem condigSes de entendimento por uma gama bem maior 
de usuarios em relacao aquele numero de usuarios que conseguira 
entender e tirar as conclusSes basicas que necessitem somente das 
demonstracSes contabeis (IUDICIBUS, MARTINS, GELBCKE, 2006, p. 
445). 

Neste sentido, o relatorio da Administragao podera chegar a uma gama maior de usuarios 

tanto internos quanto externos, pois leva uma comunicacao bem mais facil de ser entendida. 

2.7.2 Lucratividade 

No tocante ao lucro nao so tern um conceito unico formado acerca do tema, diversos 

conceitos devem ser divulgados para atender a finalidades distintas. 

O conhecimento de medidas distintas do lucro liquido de uma empresa 
pode ser litil para finalidades diversas, mas acredita-se haver alguma 
vantagem na aceitagao geral de um conceito abrangente de lucro liquido 
para fins de divulgacao externa. (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 2007, p. 
199). 

O maior objetivo da divulgagao do lucro e servir de fonte de informagao util para os que 

estao interessados nos relatorios financeiros. No entendimento de Hendriksen & Van Breda 

(2007), um dos objetivos basicos mais importante pra todos os usuarios de demonstragoes 

financeiras e a necessidade de se distinguir entre capital aplicado e lucro, como parte do 

processo descritivo da contabilidade. Objetivos mais especificos incluem: 

1. O uso de lucro como uma medida de eficiencia da gestao da empresa. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O uso de dados historicos de lucro como instrumento de predicao da trajetoria futura 

da empresa ou dos pagamentos futuros de dividendos. 

3. O uso do lucro como medida de desenvolvimento e orientacao para decisoes 

gerenciais futuras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.3 Lucro como medida de eficiencia 

Os investimentos e acionistas ordinarios preocupam-se com a eficiencia da administracao 

dentro das empresas e organizagoes. 

O funcionamento eficiente de uma empresa afeta tanto a serie de 
dividendos correntes quanto o uso do capital aplicado para a funcao de 
fluxos de dividendos futuros. (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 2007, p. 
202). 

Assim sendo, os investidores correntes podem solicitar a transferencia de administradores 

se ficar evidente que os ja existentes nao estao sendo eficientes ou podem agregarem 

incentivos ou premios para recompensar os administradores eficientes. 

De acordo com o autor acima citado, a eficiencia representa a capacidade relativa de 

obtengao do maximo resultado com um dado volume de recursos, certo resultado com 

minimo de recurso ou uma combinacao de recursos utilizados, de acordo com a demanda 

pelo produto, permitindo rentabilidade maxima para os proprietaries. Se o capital aplicado 

pela empresa permanecer constante de um ano para outro, o lucro poderia ser uma medida 

util de eficiencia, dessa forma, o lucro do ano em curso podera ser comparado ao lucro de 

anos anteriores, assim sendo, e feito um comparativo para saber se o lucro de algum 

exercicio teria alcancado superado ou alguem da meta estipulada. 

2.7.4 Lucro contabil x Economico 

Tanto produtores quanto usuarios procuraram estabelecer relagao entre o retorno sobre o 

investimento e a taxa interna de retorno. Segundo Hendriksen & Van Breda (2007), a 

diferenga entre os dados de lucro e atribuivel aos diferentes metodos de depreciagao. Os 
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contadores usam metodos de depreciagao linear ou aeelerada, os economistas, metodos de 

desconto pela taxa de juros. 

No entanto pode-se perceber que os investidores reavaliam continuamente o lucro liquido 

da empresa, em harmonia com a realidade economica, devido a essa reavaliacao, os 

resultados refletem nas flutuacoes do preco da agao da empresa de um dia para o outro. A 

partir desse pensamento. Conclui-se que a tarefa dos contadores nao e a de calcular o lucro 

economico, mas de fornecer informagoes ao mercado para permitir que os investidores 

calculem o lucro economico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.5 Formacao do lucro 

Geralmente a avaliagao anual feita em grande parte das empresas demonstra uma 

incapacidade de revelar a natureza e a composicao do lucro necessario para atender a 

exigencia de previsibilidade. 

Os objetivos mais comuns de mensuracao do lucro exigem mensuracao 
em periodos mais curtos pra facilitar o controle e a tomada de decisdes 
por acionistas, credores e administradoras em bases continuas ou 
periddicas. (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 2007, p. 207). 

Portanto a mensuracao de forma ampla e anual de uma empresa nao oferece informagoes e 

nao descreve provaveis causas de sucesso ou insucesso. 

2.7.6 Conceito operacional corrente de lucro 

O conceito de lucro operacional corrente esta na quantificagao da eficiencia da empresa, ja 

o terno eficiencia deve ser utilizado quando da utilizagao eficaz dos recursos da empresa na 

realizagao das atividades e na geragao dos lucros. 

No calculo do lucro, enfase especial e dada aos termos corrente e 
operacional. Somente as variagSes de valor e os eventos que sao 
controlaveis pela administragao e resultam de decisSes do perlodo 
corrente devem ser incluidos. Entretanto, essa afirmagao deve ser 
ressalvada, incluindo-se o uso de fatores adquiridos em periodos 
anteriores, mas usando o periodo atual. (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 
2007, p. 208). 
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Nao obrigatoriamente e necessario que cada periodo represente experiencias economicas 

distintas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.7 Conceito de lucro abrangente 

Pode-se definir como lucro abrangente as variacoes totais do capital durante um periodo 

determinado, executando-se os pagamentos de dividendos e as transicoes de aumento ou 

reducao do capital. (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 2007). 

De acordo com os autores ja citados, pode-se seguir a seguinte hierarquia acerca do lucro. 

Lucro = lucro operacional corrente + itens extraordinarios. 

Lucro liquido = lucro + efeito acumulado de mudanga de principios contabeis sobre 

exercicios anteriores. 

Lucro abrangente = lucro liquido + ajustes acumulados de exercicios anteriores + outras 

variacoes de capital nao pertencente aos proprietaries. 

2.7.8 Conceito de lucro como valor adicionado 

O valor adicionado em termos amplos que dizer que a empresa e possuidora de um grande 

grupo de individuos como de proprietaries, investidores, funeionarios, niveis de governos, 

entre tantos outros, ja levando pra o lado economico, o valor adicionado e o prego de 

mercado menos o prego de bens e servigos adquiridos e transferidos de outras empresas. 

Em empresas muito grandes, o valor adicionado toma-se mais significativo, pois afeta 

melhora de individuos e possuem importancia social e economica global, o lucro, em se 

falando de valor adicionado, inclui salarios, alugueis, impostos, dividendos pagos a 

acionistas e lucros nao distribuidos. 
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2.7.9 Lucro liquido da empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sabe-se que os acionistas, os titulares de obrigacoes e o Governo sao beneficiados da 

empresa. O lucro liquido da empresa e um conceito operacional de lucro liquido. 

2.7.10 Lucro liquido dos investidores 

Segundo Hendriksen & Van Breda (2007), o lucro dos investidores incluem os juros de 

dividas, os dividendos de acionistas preferenciais e ordinarios e o saldo nao distribuido. 

Dessa forma o lucro possui merito consideravel para diversas finalidades. 

1. As decisoes relativas as fontes de capital a longo prazo sao questoes financeiras e 

nao operacionais; 

2. Devido a diferenca em termos financeiros, as comparagoes podem ser feitas mais 

facilmente utilizando esse conceito de lucro; 

3. A taxa de retorno sobre o investimento total, calculada a partir desse conceito de 

lucro, representa melhor a eficiencia relativa do capital aplicado do que a taxa de retorno 

para os acionistas. 

2.7.11 Lucro liquido dos acionistas 

O lucro liquido representa retorno para os acionistas, alem de ser usado para avaliar o 

desempenho da administragao, o lucro publicado pode servir de produgao para lucros 

futuros. 

2.7.12 Lucro liquido dos proprietaries residuais 

Nota-se que o lucro liquido residual indica o grau se seguranga dos direitos prioritarios e ate 

mesmo a questao do montante disponivel para distribuigao aos investidores residuais. 
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Portanto, embora seja possivel encarar o lucro liquido corrente como 
retorno aos acionistas existentes, os proprietaries residuais, em potencial 
devem ser levados em consideragao nas producQes relativas aos lucros e 
dividendos futuros por acao. Alem disso, se o lucro liquido corrente nao for 
distribuido os acionistas correntes, o montante adicionado aos lucros 
retidos podera ser compartilhado por esses investidores potenciais em 
ag6es ordinarias. (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 2007, p. 216). 

A repartigao desse lucro devera ser divulgada, informagoes mais completas devem ser 

apresentadas caso o lucro liquido residual esteja restrito a poucos investidores. 

Tabela 2. Sintese das classificagSes de lucro liquido de acordo com seus beneficiarios 

Conceito de Lucro Lucro Inclufdo Beneficiarios do Lucro 

Valor Adicionado Prego de venda do produto da 
empresa, menos custo de bens e 
servigos adquiridos. 

Funcionarios, proprietaries, credores e 
governo. 

Lucro liquido da 
empresa 

Diferenga entre receitas e despesas; 
todos os ganhos e perdas. Despesas 
n§o incluem juros, imposto de renda 
e participagoes no lucro. 

Acionistas, titulares de obrigagSes e 
governo. 

Lucro liquido de 
investidores 

Igual ao lucro liquido da empresa, 
mas depois do imposto de renda. 

Acionistas e titulares de obrigagdes a 
longo prazo. 

Lucro Ifquido dos 
acionistas 

Lucro liquido de investidores menos 
juros e participagSes no lucro. 

Acionistas (preferenciais e ordinarios). 

Lucro liquido de 
proprietaries 
residuais 

Lucro liquido de acionistas menos 
dividendos. 

Acionistas ordinarios correntes e em 
potencial, a menos que pagamentos 
prioritarios nao possam ser feitos. 

FONTE: HENDRIKS EN & VAN BREDA (2007). 

Temos na tabela acima uma sintese de varios conceitos de lucro da empresa, classificados 

de acordo com seus beneficiarios. 

Programa CrediAmigo, que ja esta na ativa ha dez anos, e e considerado o maior Programa 

de Microcredito Produtivo e Orientado do pais, construiu seu alicerce sobre forte 

metodologia, tendo como variaveis contabeis mais relevantes para a lucratividade do Banco: 

a) Taxas de juros, que levando em conta que o programa empresta principalmente capital 

de giro rapido, e uma das mais baixas, isso eleva o numero de operagoes; 

b) Baixa inadimplencia, influenciando diretamente no retorno e lucratividade do programa 

conforme mostra grafica abaixo. 
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Grafico 2. Carteira em risco > 30 dias = Saldo Total das Operagoes entre 30 e 360 dias de atraso / 
Emprestimos e Financiamentos Brutos (com provisao de operacoes de creditos) 
FONTE: Relatorio anual do Crediamigo 2007 

Um ponto relevante que deve ser destacado e a baixa inadimplencia do programa 

Crediamigo, que e verificado atraves do Colateral Social6. Onde cada membro de um grupo 

de tomadores de emprestimos garante o pagamento dos demais membros do grupo. 

Neri (2008, p. 9) "A disposigao de se entrar num esquema do tipo um por todos e todos por 

um informa tudo o que os credores gostariam de saber sobre os devedores, sem precisar 

investigar". 

C. Programas Oficiais de Transferencia de Renda. A expansao desses programas foi outro 

aspecto que ajudou no crescimento e fortalecimento dos lucros para o Programa, pois 

aqueceu transacoes monetarias nos mercados e negocios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 ANALISE E RESULTADO DOS DADOS 

De acordo com o Relatorio Anual do CrediAmigo (2007, p.7), o Banco do Nordeste do Brasil 

S.A. foi criado em 1952, com o objetivo de diminuir a desigualdade socioeconomica 

existente entre o nordeste e as regioes mais desenvolvidas do pais. 

6 Colateral Social e o mesmo que grupo solitario. 
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O Banco do Nordeste tern como missao "atuar na capacidade de instituicao financeira 

publica, como agente catalisador do desenvolvimento sustentavel do nordeste, integrando-o 

na dinamica da economia nacional". Dessa forma o Banco do Nordeste hoje e uma das 

maiores instituicoes financeiras da America Latina voltada para o Desenvolvimento 

Regional. Sua area de atuagao engloba, alem de todos os estados nordestinos, a regiao 

norte dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo, totalizando 1.989 municipios atendidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 O programa de Microcredito do Banco do Nordeste do Brasil 

Segundo o Relatorio Anual do CrediAmigo (2007, p. 8), em 1998 o Banco do Nordeste 

lancou o CrediAmigo, tornando-se pioneiro entre os bancos publicos na implementagao de 

um modelo de atendimento voltado para o segmento de atendimento ao micro 

empreendedor. Atualmente, o CrediAmigo e o maior Programa de Microcredito Produtivo e 

Orientado do pais. 

A ag3o do programa, ao longo de seus dez anos de existencia, mudou a 
vida de milhares de empreendedores, transformando em realidade o sonho 
de montar, ampliar ou melhorar seus negbcios. O acesso ao credito 
bancario rapido e desburocratizado, o atendimento personalizado no local 
do trabalho e a vontade de trabalhar desses empreendedores estao 
mudando a realidade da regiao Nordeste. (RELATORIO ANUAL DO 
CREDIAMIGO, 2007, p. 8) 

E pela sua forma de atuagao diferenciada e pelo fato de fazer parte de uma instituigao 

antiga e de renome em toda regiao como e o Banco do Nordeste, que o Programa 

CrediAmigo tern tido todo este destaque que o consagrou como o maior programa de 

Microcredito do pais. 

Pode-se ainda dizer que o programa CrediAmigo continua ainda hoje na vanguarda do 

microcredito no Brasil projetando taxas de crescimentos de sua clientela em torno de 30% 

ao ano ate 2011 que e uma trajetoria diversa daquela assumida por programas publicos 

curto prazistas, segundo Neri (2008). Outro fator exclusivo e de destaque para o CrediAmigo 

e a questao do. Microcredito ser Orientado. Os colaboradores do programa recebem cursos 

de capacitagao e orientagao empresarial para repassar aos clientes do programa. A maior 

ameaga a primeira colocagao do CrediAmigo no ranking dos microcreditos hoje e a 

concorrencia, e notorio o crescimento de novos programas de microcredito e a ampliagao de 
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programas ja existentes, tendo em vista principalmente a lucratividade e o baixo custo para 

as Instituigoes Financeiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Lucratividade 

O lucro liquido obtido no exercicio de 1997 foi de 67,2 milhoes, representando 58,3% de 

acrescimo relativo ao exercicio anterior. Este foi o ultimo ano em que o BNB funcionou sem 

a presenga marcante do CrediAmigo, ja que, nao obstante houvesse alguns projetos-piloto 

funcionando, nao foram considerados para fins de apuragao do resultado no ano em tela. 

Comparando-se tais dados com a conjuntura mais recente, tem-se que, no balango de 2007, 

o lucro liquido obtido foi de R$ 219,7 milhoes, registrando um crescimento de 8,4% com 

relagao ao exercicio de 2006. Desse montante, advem do programa de microcredito 

CrediAmigo R$ 794,3 milhoes. 

No exercicio de 2007, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) manteve o 
seu compromisso de fornecer o desenvolvimento da regi3o nordeste por 
meio do apoio financeiro aos diversos publicos que compoe o cenario de 
desenvolvimento da regiao: Empresas de grande e medio porte, micro e 
pequenas empresas, empreendedores informais, agricultores familiares e 
outras pessoas fisicas, alem de governos. 

Assim, ainda conforme os dados do relatorio acima citado pode-se observar que as 

contratagoes globais de emprestimos e financiamentos, durante o ano, somaram R$ 7,5 

bilhoes, tendo o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) como a principal 

fonte de recurso. 

Com o valor de R$ 4,2 bilhoes em financiamentos com o FNE, 2007 foi o terceiro ano 

consecutivo de contratagoes acima de 4 bilhoes com essa fonte de recurso, demonstrando a 

importancia do FNE para o cumprimento da missao do BNB. 

Os empreendedores informais foram beneficiados com R$ 794,3 milhoes por meio do 

Programa de Microcredito CrediAmigo. 
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Grafico 3. Lucro Ifquido, em milhoes, do BNB no periodo de 1997 a 2007 
FONTE: PROPRIA, OBTIDA ATRAVES DE DADOS DE PESQUISA 

A ilustracao acima mostra de forma simploria o Lucro Liquido do Banco do Nordeste no ano que 

antecedeu a implantacao do Programa CrediAmigo e do ultimo ano de fechamento dos balancos do 

BNB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valores Contratados (R$ bilhoes) do BNB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ano 

Grafico 4. Valores contatados do BNB de 1998 a 2007 
FONTE: PROPRIA, OBTIDA ATRAVES DE DADOS DA PESQUISA. 
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Grafico 5. Valores contratados pelo CrediAmigo de 1998 a 2007 
FONTE: PROPRIA, OBTIDA ATRAVES DE DADOS DA PESQUISA. 

As ilustracoes acima detalham os valores contratados pelo Banco do Nordeste ano a ano 

desde 1998 quando o banco emprestou R$ 10,90 bilhoes de reais ate 2007 quando o banco 

emprestou R$ 23,00 bilhoes de reais, como tambem os valores contratados pelo programa 

CrediAmigo desde 1998 foi contratado R$ 30,8 milhoes de reais ate 2007 quando foram 

contratados R$ 794,3 milhoes de reais 

A representatividade do lucro do CrediAmigo no balanco total do BNB representa 8,6% do 

total geral, tendo em vista que o lucro liquido apurado para o ano de 2007 foi de R$ 18.824 

milhoes (RELAT6RIO ANUAL DO CREDIAMIGO 2007, P.23). 

De acordo com o Relatorio da Administracao do BNB (2007), o desempenho no microcredito 

vem crescendo de forma sustentavel. Em 2007, o BNB contratou 825 mil operacoes em seu 

programa de microcredito CrediAmigo, aplicando R$ 794,3 milhoes, com indice de 

inadimplencia de apenas 0,81%. Essa operacao tern grande apelo social, mas que e feita 

dentro da boa pratica bancaria e com um retorno compativel para o banco. 
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BNB C RE DIAMIGO 

Grafico 6. Lucro Liquido do BNB x Lucro Liquido do CrediAmigo 
FONTE: PROPRIA, OBTIDA ATRAVES DE DADOS DA PESQUISA. 

A ilustracao acima faz um comparative entre o Lucro Liquido do BNB e o Lucro Liquido do 

Programa CrediAmigo, desde o inicio da decada de 2000, quando o Banco obteve um 

decrescimo em seu lucro, no mesmo periodo o Crediamigo teve um aumento de mais 450% 

em relagao ao BNB, no ano seguinte o Banco reagiu aumentando consideravelmente seu 

lucro nesse momento o Crediamigo nao conseguiu acompanhar percentualmente o valor do 

BNB, no periodo de 2002/2003 o programa CrediAmigo mais uma vez tern seu lucro muito 

acima do BNB, ate o ano de 2007 quando tanto o lucro do BNB quanto o lucro do 

CrediAmigo ficaram quase que no mesmo patamar. Vale ressaltar que para se chegar a 

esses dados levou-se em consideragao sempre um ano em relagao ao exercicio anterior. 

Ao final de 2007 o CrediAmigo alcangou o numero de 299.975 clientes ativos, o que 

representa um crescimento de 27,3% em relagao ao mesmo periodo do ano anterior quando 

o programa contava com 235.729 clientes. A carteira ativa cresceu 37,5%, passando de R$ 



47 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

170,6 milhoes para R$ 234,7 milhoes. Essa realidade pode ser retratada pelo quadro 

abaixo. 

Tabela 3. Programa CrediAmigo 2007 

VALOR R$ 

Quantidade de operates - ANO 824.782 

Valor contratado (R$ mil) - ANO 794.257,10 

Valor medio contratado (R$ 1,00) - ANO 962,99 

Clientes Atendidos - ANO 766.582 

Clientes Atendidos com operacOes por DIA 3.312 

Clientes Ativos - 31.12.2007 299.975 

Carteira Ativa (R$ mil) - 31.12.2007 234.656,50 

Valor Medio Ativo (R$ 1,00) - 31.12.2007 782,25 

FONTE: RELATORIO DA ADMINISTRAQAO DO BNB (2007) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 CONSIDERAQOES FINAIS 

Em um Brasil de situacoes sociais tao destoantes, o CrediAmigo tern agido como veiculo de 

redistribuicao de renda, e nao apenas isso, mas contribuindo, ainda, para a potencializagao 

do empreendedorismo nas diversas escalas que este pode galgar. Nao obstante sua nobre 

funcao social, O CrediAmigo se preserva como um dos fatores mais relevantes para a 

afericao de lucros do BNB, devido, de modo especial, ao baixo custo do credito para o 

Banco. 

Portanto conclui-se que as taxas de juros do programa e uma das mais baixas em relagao a 

microcreditos, aumentando o numero e a carteira de emprestimos a cada ano. 

E quanto a inadimplencia verificou-se que e uma das mais baixas dos programas do Banco 

do Nordeste, facilitando a rotatividade do credito, aumentando por sua vez a taxa de lucro 

promovido pela facilidade do aval solidario. 

A expansao do programa foi fundamental na transferencia de renda promovida pela reducao 

nas taxas de juros que hoje chega a 2% ao mes, contempladas pelas politicas de renda do 

Governo Federal, aumentando o volume de transacoes economicas. 
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Em relagao as mudancas no panorama das instituigoes financeiras, pode-se perceber que o 

aumento no numero de programas voltados para o microcredito tern aumentado 

consideravelmente, esse fator pode afetar a lucratividade devido a concorrencia e a 

inadimplencia do programa, devido o crescimento da oferta aumentar o risco de 

endividamento do cliente. 

As operacoes sao, no geral, de curto a medio prazo, assegurando um retorno rapido dos 

capitais desembolsados. A metodologia do aval solidario e muito eficaz na prevengao de 

problemas de inadimplencia. Suas propostas possuem tramitagao celere, sua mao-de-obra 

e cem por cento terceirizada, e os funcionarios sao estimulados a fazerem negocios atraves 

do sistema simples de comissoes por produtividade e baixa inadimplencia da sua carteira. 

Alem desses fatores, deve-se considerar, ainda, a infra-estrutura logistica minima que o 

programa exige, e as taxas de juros praticadas, que, conseguem mesclar de forma 

equilibrada seu carater nao-abusivo e ao mesmo tempo competitivo, o que garante um 

retorno de spread para o Banco bastante interessante. 

Os fatores elencados, associados a prestagao de orientagao na gestao financeira dos 

empreendimentos, sao os principais responsaveis por, ainda hoje, mesmo com toda a 

agressiva concorrencia enfrentada devido ao engajamento no setor de outras financeiras, o 

CrediAmigo continuar ocupando a posigao de maior programa de microcredito produtivo 

orientado da America do Sul. 

A lucratividade do programa CrediAmigo, em relagao ao Banco do Nordeste, esta inserida 

em gerar um retorno justo sobre investimento em se comparando as outras taxas de juros 

de mercado, no sentido de que o lucro almejado possui incentivos financeiros para melhor 

desempenho e oportunidade de melhoria para seus clientes. 

Contudo, isso nao o isenta do dever de acompanhar as flexibilizagoes de mercado, ja que, 

em se tratando de finangas, o universo de analise e extremamente dinamico, e, quern nao 

se adequa as exigencias do sistema, corre o risco de ficar defasado e ceder sua posigao 

para outrem. Isso remonta a divagagao de que, em um futuro proximo, novas mudangas 

poderao ser propostas na metodologia tradicional de microcredito utilizada pelo CrediAmigo, 

de modo a acompanhar as variagoes nos cenarios local e global, considerando as mutagoes 

macro e microeconomicas. 



R E F E R E N C E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BANCO DO BRASIL. Linhas de Creditos. Disponivel em <http://www.bb.com.br> 
Acesso no dia 30 Marco de 2008. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Linhas de Credito. Disponivel em 
<http://www.bnb.gov.br >. Acesso no dia 30 de Marco de 2008. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL/PANORAMA DAS NAQOES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO. Relatorio - Pre-diagnostico socio e economico do 

municipio de Pombal - PB, Pombal, 1996. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Manual Basico - CrediAmigo. Sistema de 
Comunicacao Normativa, Fortaleza. 2008. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Disponivel em: 
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/Crediamigo/ge 

rados/Resultados.asp?idtr=crediamigo>. Acesso 26 junho 2008. As 22h12min. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Disponivel em: 
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/0_Banco/Dernonstrativos_Contabeis 

/gerados/demonstracoes_financeiras.asp?idTR=democon>. Acesso 26 junho de 
2008. As 22h39min. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Disponivel em: 
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/Crediamigo/ge 

rados/forma_de_atuacao.asp?idtr=crediamigo>.Acesso 29 junho 2008. As 
09h23min. 

BANCO MUNDIAL. (BIRD). Relatorio Sobre o Desenvolvimento Mundial 

2000/2001. Atacando a Pobreza. Washington : Oxford University Press : 2001. 

BARONE, Francisco M. et al. Introducao ao Microcredito. Conselho da 
Comunidade Solidaria, 2002 

BNDES. Seminario International BNDES Microfinancas. Ensaios e 

Experiencias. Rio de Janeiro: BNDES, 2000. 

http://www.bb.com.br
http://www.bnb.gov.br
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/0_Banco/Dernonstrativos_Contabeis/gerados/demonstracoes_financeiras.asp?idTR=democon
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/Crediamigo/gerados/forma_de_atuacao.asp?idtr=crediamigo


BRAGA, Hilda Maria de Carvalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Cooperativismo y Reciclado: Estrategias de 
Supervivencia de los Selecionadores de Basura de Salvador, Bahia, Brasil". In: 

Scripta Nova Revista Electronica de Geografia y Ciencia Sociales, Universidad de 
Barcelona, v.45, n.18, 1999. 

BRUM, Argemiro J. Desenvolvimento Economico Brasileiro. 19a ed. Rio de 

Janeiro: Unijui, 1998. 

CAIXA ECON6MICA FEDERAL, Linhas de Credito. Disponivel em 
<http://www.caixa.gov.br/> Acesso no dia 30 de Marco de 2008. 

CAVALCANTE, Andre Bezerra. Microcredito: Uma Alternativa de Credito 
Produtivo Para o Micro e Pequeno Empreendedor. Disponivel em <http//www. 

anpad.org.br >. Acesso no dia 04 de Abril de 2008. As 20:30h 

CENTRAL DE MICROCREDITO DO NORDESTE. Disponivel em 

<http://www.capgv.web01/CrediAmigo > Acesso no dia 04 de Abril de 2008. 

FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Dicionario Aurelio Escolar. Rio de 
Janeiro: Nova Friburgo, 1998. 

GARSON, Sol. Gasto Social no Brasil. Disponivel em 

<www.abep.nepo.unicamp.br/ >. Acesso no dia 15 de marco de 2008 

GUIMARAES, Ivan Goncalves Ribeiro e MAGALHAES, Mario. A experiencia do 
Microcredito no Distrito Federal. Sao Paulo em Perspectiva, Sao Paulo, v.11, n.4, 
Out./Dez.1997. 

HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade.led.Sao 
Paulo:Atlas, 2007. 

IUDICIBUS, DE Sergio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
Contabilidade das Sociedades por Acoes:Aplicavel as demais Sociedades. 
6.ed.rev.e atual. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

JOHNSON, Susan e ROGALY, Ben. Microfinance and Poverty Reduction. 
London: Oxfam, 1997. 

http://www.caixa.gov.br/
http://anpad.org.br
http://www.capgv.web01/CrediAmigo
http://www.abep.nepo.unicamp.br/


LIMA, Mauricio; PAIVA, Angelica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relatorio da Administracao. Exercicio de 2007. 
Noticias do BNB, Fortaleza, 18 de fevereiro de 2008. N 06, 3. 

LONGENECKER, Justin G., MOORE, Carlos W., PETTY, J. William. Administracao 
de Pequenas Empresas. Sao Paulo : Makron, 1998. 

MICROFINANCE NETWORK. MicroFinance Network Basic Statistics. Bulletin, 

Dec. 1999. 

RICUPERO, Rubens. Para um mundo sem pobreza. Folha de S. Paulo, Sao Paulo, 
Dinheiro, 7 fev. 1998. 

SCHREIBER, Jose Gentil. Small Business Development in Brazil. New York : 
ACCION International, 1976. 

SOUZA, F. C; FIALHO, F. A. P.; OTANI, N. TCC: Metodos e Tecnicas. 
Florianopolis: Visual Books, 2007. 

TANNURI, Dulce M. J. Microcredito. In: SPITZ, Andre e PEITER, Gleyse (Orgs.). 
Desenvolvimento Local: Praticas Inovadoras. Rio de Janeiro: Oficina Social/Centro 
de Tecnologia, Trabalho e Cidadania, 2000. 

TONETO JR, Rudnei e BRAGA, Marcio Bobik. "Microcredito - Aspectos teoricos 
e perspectivas". Informacoes Fipe. Sao Paulo, julho de 1999. 

YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos Pobres. Sao Paulo: Atica, 2000. 

YUNUS, Muhammad e JOLIS, Alan. O Banqueiro dos Pobres. Sao Paulo: Atica, 
2000. 



ANEXOS 





O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ria do e m 195?, com o intuito de reduzir a de sigua ida de sonoe ronom tca existente 

entre o N orde ste e as regioes mais desenvolvidas d o pais, o Banco d o N orde ste 

do Brasi' S.A. tern c o m o missaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " atuat, r>a capaodade de instituiqao financeita 

publica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como agenre cataiisador do desenvolvimento sustenta\,el do Nordeste 

•ntegrandc-c na dinamica da economia notional". 

Centro Administrative) Presidente Getulio Vargas - Banco do Nordeste 

O Banco do N orde ste e uma das maiores instituicdes financeiras da Ame rica Latino 

voltadas para o desenvolv me nto regiona l Sua area de a tuacao e rg loba , a le m 

de todos os Estados nordestinos, a re gia o norte dos Estados de M ma s Gerais 

e do Espmto Santo, tota liz a ndo 1.989 municipios a te ndidos. 



O PROGRAMA DE MICROCREDITO DO 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

Ha 10 anos, o Crediamigo e nota 10 em microcredito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Banco do N orde ste lancou, e m 1998, o C re dia migo, torna ndo so pione iro 

e ntre ba ncos publicos na imple me nta ga o de u m m ode lo de a te ndime nto 

volta do pa ra esse se gme nto. Atua lme nte , o C re dia migo e o maior P royra rna 

d e microcre dito produtivo e orie nta do d o pais. 

A acao do P rogra ma , a o longo de seus dez anos de existencia , m u d o u a vida 

de milnares de e mpre e nde dore s, tra nsforma ndo e m rea lidade o sonho de montar, 

amplia r ou me lhorar seiis ne gocios. O acesso a o cre dito bancario, ra pido e 

de sbirocra tiz a do, o a te ndime nto pe rsona liza do no local de tra ba lho e a vonta de 

de traba lhar desses e mpre e nde dore s e sta o m uda ndo a re a lida de da R e gia o 

N orde ste . 

Por me io das financos de proximida de , o C re dia migo busca forta lecer a cida da nia 

e a consolida ca o d o capita l social e ntre os residentes das comumda de s a tendidas. 

Para o Banco do N orde ste , microcre d to e uma de dsa o e stra te g ca priorita ria . 

C re dia migo d o Banco do N orde ste : servicos finance iros e orie nta ca o pa ra 

microemp>reenciedores que que re m transtormar sonhos e m rea lidade . 
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Os e mpre stimos sao proa utivos e one nta dos. de stina dos a capita l de giro 

e mve stime nto fixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R O D U T O S 

Giro Popular 

SoJidanc 

G 'uposde 3 a 10 

integrantes 

Giro Solioa
r

io 

Grupcs de 3 a 10 

mtegrantes 

Crediamigo 

Comurodade 

G ruposde 15 a 30 

integrantes 

Gi'C Ind'vidj3 ' 

Investimento Ftxo 

V A L O R E S 

R$ 100,00 ate 

R$ 1.000.00 

R$ 1001.00 ate 

RS 10.000.00 

R$ 100.00 a te 

R$ 1.000,00 

RS 300.00 ate 

RS 10.000,00 

R$ 100.00 ate 

RS 5.000.00 

Taxa efetiva de 

1.95% a ome s * 

TAC 

Taxa efetiva e n fe 

2.00 e 3.00% ao 

mes - TAC* 

Taxa efetiva de 

1,95% ao mes 

TAC 

Taxa efetiva entre 

2.00 e 3,00% ao 

mes - T A C 

Taxa efetiva de 

3,00% ao mes $ 

TAC 

P R A Z O S G AR AN T IAS 

Entre 2 e 6 meses Avai Sodaanc 

Aval Solidary 

Entre 2 e 6 meses AV.TI Solioano 

E nfe 2 e 6 meses 

Entre 2 e 6 meses 

AtezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3( Avahsta 

* A taxa efetiva de j^ros dwpeode da quantidade de emprestimos do cliente ou do megrante mais <*migo de set. 

grupo A cada tres emprestimos de qutilquer produto de capita! de giro (ciclos). os clientes tern sua taxa retiuzida 

em 0 ?5 p.p 



EMPRESTIMOS DESEMBOLSADOS POR FAIXA DE VALOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O s e mpre stimos sao a de qua dos a o perfil da a tivida de d o ciiente e te rn 

be ne ficia do os e mpre e nde dore s da base da pira mide . E m 2007, dos 824.782 

e mpre stimos de se mbolsa dos, 78 ,5% fora m de a te R$ 1.000,00, conforme 

de monstra a ta be la a ba ixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro de emprestimos desembolsados por faixa de valor 

P R O D U T O S VALORES E M RS tmi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr' % O U AN T I D AD F 

Ate R$ 300,00 10.416.5 1,3% 51.552 6,3% 

D e RS 300,01 a R$ 600,00 106.978,7 13.5% 243.776 29,6% 

De RS 600,01 a R$ 1.000,00 304.643.8 38.4% 351 355 42.6% 

De RS 1.000,01 a R$ 2.000,00 153.409,5 19,3% 110701 13,4% 

De RS 2.000.01 a RS 3 000.00 84.964,0 10,7% 3 6 5 5 5 4,4% 

De RS 3.000,01 a R$ 4.000.00 52.132,9 6,6% 15.700 1,9% 

D e RS 4.000.01 a RS 5 000,00 37 568,8 4,7% 8.420 1,0% 

D e R$ 5.000.01 a R$ 6.000,00 15.154,9 1,9% 2 8 4 0 0,3% 

DeRS 6 000.01 a RS 7 000.00 9.530,5 1.2% 1.498 0.2% 

De RS 7.000,01 a R$ 8.000,00 10.965,1 1.4% 1.423 0.2% 

Superior a RS 8.000,01 8 492.4 1,1% 962 0 , 1 % 

TOTAL 794.257.1 100,0% 824.782 100,0% 



ALCANCE 

Desempenho Operacionai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emprestimos 

Desembolsados/Ano 125,7 197.1 287,4 368.2 440.9 548,2 639,6 794.2 

(R$ milhoes! 

Emprestimos 

Desembolsados / A n o 165.665 250119 359.216 434.810 507.807 595,742 690415 824.782 

(Quantidade) 

OtentesAtivos(31/12)* 57.943 85309 118955 138 497 162.868 195 378 235 729 299 975 

Clientes Atendidos 

(Acumulado; 
109.907 181849 263.154 344.334 425.898 516.095 62*787 766.582 

Valor Med:o dos 

Emprestimos (RS) 
75858 788,03 800,03 846.81 868.28 920.26 926.41 96299 

"Consideram-se os dientes com operacoes sem atraso ou que estao m sen dos na faixa de 1 a 90 dias de atraso. 



PRODUTIVIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O corre u a ume nto de 25 ,19% no nume ro tota l de assessores, compa ra ndo- se 

a posicao de de z e mbro de 2006. A produtivida de cresceu continua da me nte nos 

ultimos anos e ja se consohdou, a tingindo pa droe s internacionais, a icangando 

a me dia de 408 clientes por assessor de n e g o a o e m a e z e mbro de 2007. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assessores de Negoao* 252 472 503 525 502 547 587 735 

Total de Assessores 424 797 859 824 839 941 1.060 1327 

Clientes Ativos / Assessor 

deNegodo 
230 181 238 264 324 357 402 408 

Clientes / Unidade 585 527 730 844 958 1 143 1 387 1765 

Media de Clientes 
628 947 1 361 1.647 1.924 2.257 2.773 3 3 1 2 

•Consideram-se Assessores de Negocto todos os Assessores de Credito 

e Assessores Coordenadores que ten ham carteira de cl-entes. 


