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Em meio a crescente demanda de empresas especializadas em operagoes de microcreditos 

produtivo orientado como forma de geragao de emprego e renda para pequenos 

empreendedores que buscam microcreditos na tentativa do aumento do seu capital de giro 

como forma de garantir a sustentabilidade de seus empreendimentos e que esta pesquisa 

visa descrever fatores economicos, sociais e financeiros de clientes cadastrados na unidade 

28 (Posto de Sousa - Ponto de Atendimento de Pombal) do CEAPE - Paraiba com o intuito 

de minimizar os riscos inerentes a concessao de microcredito produtivo orientado junto aos 

pequenos empreendedores do municipio de Pombal, evidenciado a partir de uma pesquisa 

feita no banco de dados da instituigao. Deste modo foi feito um levantamento de dados com 

o intuito de tragar o perfil dos clientes cadastrados no ponto de atendimento de Pombal que 

mantiveram suas operagoes de microcreditos em atrasos durante o perfodo de 2005 a 2009. 

Portanto, a presente pesquisa alem de auxiliar os colaboradores do CEAPE na concessao 

de microcreditos, fornecera ainda subsidios capaz de minimizar os riscos e maximizar os 

acertos na hora da analise do microcredito. Para obtengao dos resultados foram analisadas 

variaveis sociais, economicas e financeiras de todos os pequenos empreendedores 

cadastrados na Organizagao que mantiveram atrasos junto a instituigao, considerados assim 

inadimplentes, alem da analise tambem dessas variaveis dos clientes considerados 

adimplentes pela instituigao. Para tanto, fez-se uso de uma metodologia bibliografica, com 

perspectiva na qualidade e quantidade das operagoes de microcreditos oferecidos pelo 

CEAPE-Paraiba junto aos pequenos empreendedores do municipio de Pombal. De acordo 

com a analise das variaveis sociais, economicas e financeiras foi possivel identificar os 

fatores essenciais, onde a faixa etaria e o grau de escolaridade que sao fatores sociais e 

que devem ser levados em consideragao na hora da analise do credito, alem do tipo de 

produto que a empresa oferece aos empreendedores, a quantidade de parcelas e o status 

dos clientes que compoem os fatores economicos e por tanto essenciais na analise do 

credito, ja com relagao aos fatores financeiros, devem ser analisados com maior rigor, o 

valor do credito concedido, o ativo fixo total e o lucro liquido. 

Palavras-Chave: CEAPE, Microcreditos, Riscos, Inadimplentes e Adimplentes. 
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amid growing demand from companies that specialize in productive microcredit operations 

geared to generating employment and income for small entrepreneurs seeking microcredit in 

an attempt to increase their working capital as a way to ensure the sustainability of their 

ventures is that this research aims to describe factors on economic, social and financial 

customers enrolled in unit 28 (Tour de Sousa - Point of care of Pombal) CEAPE-Paraiba in 

order to minimize the risks inherent in microfinance productive oriented along the small 

entrepreneurs do municipio de Pombal, evidenced from a research database of the 

institution. In this way was done a survey data to profile of registered customers at the point 

of care of Pombal who kept their microcredit operations in delays during the period 2005 to 

2009. Therefore, this survey and help developers CEAPE in granting micro-credits, will 

provide subsidies still able to minimise risks and maximise the hits on the time of the review 

of microcredit. To obtain the results were analyzed variables social, economic and financial 

affairs of all small entrepreneurs registered in the organization who kept delays by the 

institution, considered so nonperforming, in addition to the analysis of these variables also 

considered adimplentes clients by the institution. To this end, we have done using a 

methodology essay, with perspective on quality and quantity of microcredit operations 

offered by CEAPE-Paraiba next to small entrepreneurs in the municipality of Pombal. 

According to the analysis of social, economic and financial was able to identify the key 

factors, where the age and degree of schooling that are social factors that should be taken 

into account in credit analysis time, as well as the type of product that the company offers to 

entrepreneurs, the quantity of parcels and the status of clients who comprise the economic 

factors and by both essential in credit analysis, already with respect to financial factors must 

be analyzed with greater rigour, the value of the credit granted, the fixed asset total and the 

net profit. 

Word-key: CEAPE, Microcredit, risks, Inadimplentes and Adimplentes. 
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1 C O N S I D E R AC O E S I N T R O D U T O R I AS 

1 .1 T e ma 

No cenario atual e notorio que as instituigoes que oferecem microcreditos trabalhem 

pressionadas por metas e resultados, assim, as mesmas precisam lidar com a seguranga 

nas suas operagoes de financiamentos. Deste modo verifica-se que mecanismos de controle 

e supervisao vem sendo criados na tentativa de prever o risco de cada operagao e fomecer 

aos gestores responsaveis nas tomadas de decisoes a mensuragao do risco destas 

operagoes, de modo a assegurar que os valores desembolsados retornem a Instituigao com 

a maior seguranga possfvel. Assim o presente trabalho tern como tema de estudo os 

Fatores Essenciais para a Concessao de Microcredito Produtivo Orientado: Um estudo de 

caso do CEAPE - Paraiba no Ponto de Atendimento de Pombal. 

1.2 P roble ma tie a da P e squisa 

Observando o cenario de microcredito na Paraiba e considerando que existem varias 

instituigoes atuantes no setor de microcreditos produtivo orientado e um incremento 

expressivo do numero de empreendedores em busca de capitagao de recursos financeiros 

(capital de giro) para o aumento de seus empreendimentos, consequentemente este fator 

"aumento da demanda e procura desta modalidade de credito" culminou na elevagao da 

concorrencia ocasionando um aumento expressivo nos valores transacionais de forma a 

elevar o risco nestas operagoes fazendo com que estas instituigoes necessitem de 

mecanismos cada vez mais uteis pra o processo de analise e concessao do microcredito 

para que este seja produtivo e orientado. Neste segmento, existem varias empresas 

especializadas em oferecer microcredito para pequenos empreendedores, uma delas e o 

Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado da Paraiba - CEAPE/PB, que 

surgiu como opgao para pequenos empreendedores que buscam recursos financeiros pra 

suprir as necessidades inerentes a investimentos como capital de giro. Sabendo-se que 

para a instituigao nao existe garantias reais na concessao dos creditos auferidos a 

pequenos empreendedores e que os riscos envolventes nestas operagoes sao altos, 

levando em consideragao que a empresa e uma OSCIP (Organizagao da Sociedade Civil de 

Interesse Publico), uma vez que a mesma e uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de 

direito privado e de interesse publico e que a mesma precisa minimizar os riscos e aumentar 

os acertos nas suas transagoes de credito, como forma de garantir o retorno dos valores 
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desembolsados pela instituigao e que o presente trabalho pretende responder a seguinte 

pergunta: Quais os fatores essenciais (economicos, sociais e financeiros) podem ser 

analisados para a concessao de Microcredito Produtivo Orientado a pequenos 

empreendedores atendidos pelo CEAPE - Paraiba na cidade de Pombal? 
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1 . 3 0 bje t ivos 

1.3.1 G e ra l 

Descrever os Fatores Essenciais (economicos, sociais e financeiros) para concessao de 

Microcredito Produtivo Orientado a pequenos empreendedores, do CEAPE - Paraiba. 

1.3.2 E spe cif icos 

• Tragar um perfil dos clientes do Microcredito Produtivo Orientado no CEAPE -

Paraiba, utilizando como base de estudo os clientes da cidade de Pombal. 

• Verificar os indicadores economicos, sociais e financeiros dos clientes do CEAPE -

Paraiba, atendidos na cidade de Pombal, durante o periodo de 2005 a 2009; 

• Relacionar os indicadores encontrados ao indice de inadimplencia verificada no 

periodo 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Justif ica tive 

Em meio aos setores formais e informais, os empreendedores buscam captar recursos 

financeiros juntos a instituigoes de microcredito. Como forma de captagao destes recursos, 

existe na Paraiba o Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos que oferece 

microcredito produtivo orientado (Capital de Giro) para empreendedores que nao tern 

acesso ao sistema formal de credito (sistema bancario tradicional) e desejam montar, 

ampliar ou melhorar seu negocio. Fundada em 15 de Outubro de 1993 na cidade de 

Campina Grande a empresa e uma entidade civil sem fins lucrativos que oferece suporte 

aos pequenos negocios, atraves de microcredito e de orientacao tecnica. Atualmente a 

Instituigao conta com Seis postos de atendimentos instalados nas cidades de Joao Pessoa, 

Campina Grande (Matriz), Guarabira, Monteiro, Patos e Sousa, alem de dois pontos de 

atendimentos (Pombal e Cajazeiras) ambos os pontos fazem parte da unidade 28, ou seja, 

do Posto de Sousa. 

O microcredito produtivo orientado e concedido para o atendimento das necessidades 

financeiras de pessoas ffsicas e juridicas empreendedoras de atividades comerciais, 

produtivas e servigos de pequeno porte e caracteriza-se pela liberagao de baixos valores 

que visa inclusao economica e social atraves do empreendedorismo, utilizando uma 

metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde e 

executada a atividade economica. Levando em consideragao que a analise do credito e feita 

de maneira ampla, considerando nao so a capacidade financeira como tambem o carater, o 

conhecimento e a experiencia de forma individual e coletiva dos empreendedores que 

buscam por microcreditos e que com esta analise espera-se que a empresa obtenha o maior 

retorno possivel dos valores desembolsados uma vez que a instituigao nao visa lucro, pois a 

mesma busca sua auto-sustentabilidade. 

Em face da facilidade de acesso as informagoes por parte da empresa e em virtude da 

mesma apresentar um crescimento na inadimplencia em suas operagoes no periodo de 

2005 a 2009 e que este trabalho procura evidenciar atraves da descrigao, quais os fatores 

(economicos, sociais e financeiros) que podem estar direta ou indiretamente ligados ao 

aumento desta inadimplencia na Organizagao na cidade de Pombal. Assim, o presente 

trabalho busca alternativas em analises de microcreditos como descrever os fatores 

economicos, sociais e financeiros de micro e pequenos empreendedores/empreendimentos 
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dos clientes cadastrados no CEAPE/PB no posto de Sousa, ponto de atendimento de 

Pombal na tentativa de reduzir ou ao menos evitar este crescimento da inadimplencia. 

Contudo espera-se que as informagoes aqui prestadas possam ser uteis ao processo 

decisorio das operagoes de microcreditos no CEAPE/Paraiba de forma a contribuir com a 

Organizagao atraves da analise do perfil e das caracteristicas comuns entre os clientes 

inadimplentes no periodo em estudo. Tendo em vista a amplitude do universo da pesquisa 

optou-se pela amostragem como mecanismo para a coleta de dados. Sendo assim a cidade 

de Pombal apresenta um ponto de apoio que facilita o acesso aos dados inerentes ao 

alcance dos objetivos. 

Do ponto de vista teorico esta pesquisa facilita o desenvolver da analise dos creditos, 

fomentando os gestores informagoes uteis e relevantes quanto a liberagao dos valores aos 

pequenos empreendedores, proporcionando aos usuarios conhecimento acerca do 

microcredito oferecido pelo Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado da 

Paraiba, alem de apresentar de maneira clara como esse microcredito vem contribuindo 

para o crescimento dos empreendedores de tal modo a influencia-los a sairem da 

informalidade e assim migrarem pra formalidade. Do ponto de vista pratico este pode ser 

encarado como um meio ao quais as instituigoes de microcreditos e os pequenos 

empreendedores e usuarios da informagao podem utilizar de altemativas em microcreditos, 

capazes de minimizarem os riscos inerentes a concessao de creditos uma vez que estes 

partem de uma politica publica realizada com espirito privado, alem de oferecer 

contribuigoes praticas e relevantes tanto durante o seu desenvolvimento quanto na sua 

conclusao. 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 5 P roce dime ntos M e todologie os 

Para atingir aos objetivos, foi realizado um estudo de caso no CEAPE/Paraiba (Posto de 

Sousa, ponto de atendimento de Pombal), utilizando-se de dados economicos, sociais e 

financeiros de clientes cadastrados na organizagao, atraves da Ficha de Informagoes 

Basicas das Atividades Economicas (FIBAE), filtrados do banco de dados (INFOCRED) da 

referida empresa no periodo de 2005 a 2009. Optou-se ainda por pesquisas bibliograficas e 

documental com utilizagao do site da empresa pra obtengao de algumas informagoes ali 

disponibilizadas. 

1.5.1 T ipologia da P e squisa Q ua nto a os F ins 

Verifica-se que a presente pesquisa e do tipo descritiva, uma vez que e feita descrigoes de 

fatores economicos, sociais e financeiros e que a mesma trata-se da definigao de fatos 

ocorridos na empresa em estudo. Segundo Silva & Menezes (2001, p.21) 

A pesquisa descritiva visa descrever as caracteristicas de determinada 
populacao ou fenomeno ou o estabelecimento de relagoes entre variaveis. 
Envolve o uso de tecnicas padronizadas de coleta de dados: questionario e 
observacao sistematica. Assume, em geral, a forma de levantamento. 

Assim esta pesquisa e descritiva por apresentar em seu corpo levantamentos sociais, 

economicos e financeiros dos pequenos empreendedores e/ou empreendimentos que 

obtiveram microcredito produtivo orientado no CEAPE/PB no ponto de atendimento de 

Pombal, conforme citado anteriormente e por assim descrever esses fatores como forma de 

minimizar os riscos, assim aumentando os acertos na concessao dos microcreditos 

produtivos orientados. 

1.5.2 T ipo logia da P e squisa Q ua nto a os M e ios 

Para realizagao da presente pesquisa, utilizou-se de dados bibliograficos atraves de 

informagoes publicadas em livros, manuais e atraves do proprio site do CEAPE/PB que 

contribuiram para o levantamento das informagoes aqui contidas e que foram uteis para o 

alcance dos objetivos propostos de modo a facilitar que os mesmos pudessem ser atingidos. 

Contudo buscaram-se principalmente informagoes sobre analise de riscos em concessao de 

microcreditos como alternativa para a minimizagao dos riscos e um maior numero de acertos 
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na hora da analise do microcredito. Alem de ser bibliografica pode-se dizer que a presente 

pesquisa tambem e documental, pois segundo Silva & Menezes (2001, p.21) "a pesquisa 

documental e quando elaborada a partir de materials que nao receberam tratamento 

analitico", deste modo foram analisadas as variaveis que cornpoem o CREDIT SCORE que 

e uma ferramenta de analise de microcredito ja utilizada pelo CEAPE/Paraiba, alem das 

fichas de cadastres e das FIBAES dos pequenos empreendedores cadastrados na empresa 

na cidade de Pombal ambas retiradas do INFOCRED. Quanto ao procedimento a pesquisa 

ainda caracteriza-se como sendo um estudo de campo, haja vista que as informagoes 

contidas no presente trabalho foram obtidas no Centre de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos do estado da Paraiba, no posto de Sousa ponto de atendimento de 

Pombal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5.3 T ipologia da P e squisa Q ua nto a A b o rd a g e m do P roble ma 

Quanto a forma de Abordagem do Problema esta pesquisa e quantitativa, pois para Souza 

apud Queiroga (2007, p. 39) "um estudo caracteriza-se como quantitative, pelo emprego da 

quantificagao tanto no processo de coleta de dados quanto na utilizagao de tecnicas 

estatisticas para o tratamento dos mesmos". Para tanto a pesquisa elaborada procura 

proporcionar uma compreensao sobre o contexto ao qual a mesma fora desenvolvida 

procurando de forma clara e objetiva favorecer atraves das mensuragoes de informagoes 

contidas neste trabalho a compreensao atraves da quantificagao dos creditos analisados 

para a sua integragao ao tema abordado. Ainda de acordo com a abordagem do problema a 

pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois ainda de acordo com Souza apud Queiroga 

(2007, p.39) "Pode-se assim definir um trabalho qualitativo quando este considera que ha 

"uma relagao dinamica entre o mundo real e o sujeito, isto e, um vinculo indissociavel entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que nao pode ser traduzido em numeros" 

1.5.4 U nive rso e A m ostra 

Segundo Stevenson (1981), Universo de pesquisa ou populagao consiste no todo 

pesquisado, do qual se extrai uma parcela que sera examinada e que recebe o nome de 

amostra. Desta forma o universo da pesquisa contempla 2003 concessoes de microcreditos 

que foram realizadas para os pequenos empreendedores cadastrados no Centre de Apoio 

aos Pequenos Empreendimentos no estado da Paraiba. Enquanto que a pesquisa realizada 
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nao levou-se em consideragao a amostra, pois o universo foi analisado com um todo, sendo 

portanto realizado um censo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5.5 C ole ta de D a dos 

A coleta de dados foi realizada por meio de revisao bibliografica, e atraves das FIBAES 

cadastradas no sistema INFOCRED que e a ferramenta onde constam todas as informagoes 

de clientes cadastrados na empresa. Os dados economicos, sociais e financeiros dos 

clientes do Cape foram tabulados no Excel com o objetivo de tragar o perfil dos referidos 

clientes para que os dados analisados pudessem interagir com o processo de concessao de 

creditos para estes empreendedores que nao tern acesso ao sistema tradicional de credito 

oferecido pelos bancos. 
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2 F U N D AM E N T AC AO T E O R I C A 

2.1 S iste ma F ina nce iro N a ciona l 

2.1.1 E strutura e F unciona me nto 

O Sistema Financeiro Brasileiro e composto de instrumentos, mecanismos e instituigoes que 

asseguram a canalizagao da poupanga para o investimento, garantido a intermediagao entre 

os setores que possuem recursos financeiros superavitarios para os que desejam ou 

necessitam de recursos (deficitarios). O conjunto de mercados, instituigoes e ativos 

compoem o mercado de capital brasileiro, assim, o mercado de capitals trata-se de 

operagoes financeiras que sao feitas atraves de transferencias que ocorrem por meio de 

instituigoes financeiras de creditos que podem dar-se diretamente entre companhias e 

investidores ou atraves de intermediaries financeiros. Para a regularizagao destas 

operagoes existe um orgao regulamentador (CVM - Comissao de Valores Mobiliarios). 

Os intermediaries financeiros sao os responsaveis por propiciar a alocagao eficiente destes 

recursos na economia, de modo a facilitar a negociagao entre companhias e investidores. 

Para tal, foram criadas instituigoes que tern por objetivo administrar sistemas centralizados, 

regulados e seguros para a negociagao destas transagoes e tais instituigoes tern como 

fungao basica proporcionar liquidez, maior ou menor facilidade de se negociar tal transagao 

financeira. 

Segundo informagoes do Portal da Fazenda (acessado em 10/05/10), o Sistema Financeiro 

Brasileiro e segmentado em quatro grandes "mercados", que sao: 

• Mercado monetario: e o mercado onde se concentram as operagoes para controle 

da oferta de moeda e das taxas de juros de curto prazo com vistas a garantir a 

liquidez da economia. O Banco Central do Brasil atua neste mercado praticando a 

chamada Politica Monetaria. 

• Mercado de credito: atuam neste mercado diversas instituigoes financeiras e nao 

financeiras prestando servigos de intermediagao de recursos de curto e medio prazo 

para agentes deficitarios que necessitam de recursos para consumo ou capital de 

giro. O Banco Central do Brasil e o principal orgao responsavel pelo controle, 

normatizagao e fiscalizagao deste mercado. 
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• Mercado de capita ls: tern como objetivo canalizar recursos de medio e longo prazo 

para agentes deficitarios, atraves das operagoes de compra e de venda de titulos e 

valores mobiliarios, efetuadas entre empresas, investidores e intermediaries. A 

Comissao de Valores Mobiliarios e o principal orgao responsavel pelo controle, 

normatizaeao e fiscalizagao deste mercado. 

• Mercado de cambio: mercado onde sao negociadas as trocas de moedas 

estrangeiras por reais. O Banco Central do Brasil e o responsavel pela 

administragao, fiscalizagao e controle das operagoes de cambio e da taxa de cambio 

atuando atraves de sua Polftica Cambial. 

2.1.2 B a n co s P ubl icos O pe ra dore s de P olitica s G ove rna me nta is 

O Sistema Monetario Brasileiro e representado pelos bancos, principalmente os bancos 

comerciais. Eles estao sob a supervisao, regulamentagao e fiscalizagao do Banco Central 

do Brasil, que de acordo com o Ministerio do Trabalho e Emprego sao classificados pelas 

atividades que exercem em: 

• Comercia is: Sao constituidas como sociedade anonima e consta na denominagao 

social o termo "banco" e tern como atividade tipica o recebimento de depositos a 

vista em contas de movimento. Os mesmos efetuam ernprestimos, a curto e medio 

prazo, ao comercio, a industria, as empresas prestadoras de servigos e as pessoas 

fisicas, alem da prestagao de servigos de cobranga bancaria mediante o pagamento 

de comissoes e taxas e transferencias de fundos de uma para outra praga. 

• Desenvolvimento: tern como atividade basica o apoio financeiro as iniciativas 

economicas regionais, por meio de ernprestimos e financiamentos, a medio e longo 

prazo. Tambem podem conceder garantias, subscrever agoes e debentures, praticar 

operagoes de arrendamento mercantil, captar recursos com a coloeagao de 

depositos a prazo e cedulas hipotecarias. Sao instituigoes regionais, estaduais ou 

federals e tern em sua denominagao a expressao "banco de desenvolvimento". 

• Investimento: tern como objetivo oferecer apoio financeiro as empresas por meio de 

financiamento para o suprimento de capital fixo e de giro utilizando a administragao 

de recursos de terceiros. E podem operar como agentes financeiros do BNDES. 

Alem disso, podem oferecer leasing financeiro, administrar fundos de investimentos 

de renda fixa e de agoes e clubes de investimento. 

• M ultiplos: operam, simultaneamente, carteiras de banco comercial, de investimento, 

de credito imobiliario, de credito, financiamento e investimento, de arrendamento 
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mercantil e de desenvolvimento. Sao denominados "multiplos" quando sao 

sociedades anonimas que possuam, pelo menos, duas das carteiras mencionadas, 

sendo obrigatoria oferecer uma delas: comercial ou de investimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cooperativo: podem ser constituidos como banco comercial ou multiplo com 

carteira comercial. Sao sociedades anonimas de capital fechado, controladas por 

cooperativas centrais de credito. 

• Caixas economicas: sao bancos comerciais de origem federal - como a Caixa 

Economica Federal - ou estadual. Alem de receber depositos a vista do publico e em 

cadernetas de poupanga, atuam basicamente no financiamento habitacional. 

2.1.3 Ba nco N a ciona l do D e se nvolv ime nto E co n o m ico e S ocia l - BN D E S 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social foi criado em 1952 e e uma 

autarquia federal. Considerada uma empresa publica vinculada ao Ministerio de 

Planejamento com personalidade juridica de direito privado e patrimonio proprio, e 

responsavel pela polftica de investimento e pelas relagoes de ativos que podem ser 

negociados e operagoes que podem ser realizadas pelo gestor do fundo. 

O BNDES conta com linhas de apoio para financiamentos de longo prazo a custos 

competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercializagao 

de maquinas e equipamentos novos, fabricados no pais, bem como para o incremento das 

exportagoes brasileiras e tern como principal objetivo o fortalecimento da estrutura de capital 

das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais. A instituigao faz suas 

transagoes de financiamentos com recursos proprios, ernprestimos e doagoes de entidades 

nacionais e estrangeiras e de organismos internacionais, como o BID. Tambem recebe do 

PIS e PASEP. 

A Instituigao conta com duas subsidiarias integrals, a FINAME (Agenda Especial de 

Financiamento Industrial) e a BNDESPAR (BNDES Participagoes), que juntas compreendem 

o "Sistema BNDES". 

2.1.4 Ba nco do Bra sil 

Criado em 12 de outubro de 1808 pelo principe regente D. Joao o Banco do Brasil e o mais 

antigo banco comercial do pais. Trata-se de uma companhia aberta que possui agoes 

cotadas na Bolsa de Valores de Sao Paulo e e uma sociedade de economia mista de 



26 

capitais publicos e privados, que opera como agente financeiro do Governo Federal. E o 

principal executor das politicas de credito rural e industrial e de banco comercial do governo. 

O Banco do Brasil presta servigos de compensagao de cheques e outros papeis, recebe 

pagamentos em nome do BACEN, realiza operagoes cambiais por conta propria e por conta 

do BACEN e executa a polftica de comercio exterior, adquirindo e financiando estoques de 

produtos exportaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.5 C a ixa E conom ica F e de ra l 

Com o proposito de incentivar a poupanga e de conceder ernprestimos sob penhor, a Caixa 

Economica Federal foi criada por Dom Pedro II, em 12 de Janeiro de 1861. Atualmente a 

instituigao e responsavel pela operaeionalizagao das politicas do Governo Federal para 

habitagao popular e saneamento basico. A caixa e uma empresa 100% publica e nao possui 

agoes em bolsas. A CEF tambem atende aos trabalhadores formais por meio do pagamento 

do FGTS, PIS e seguro-desemprego, e aos beneficiarios de programas sociais e 

apostadores das Loterias, alem de operar como um banco comercial. Suas agoes priorizam 

setores como habitagao, saneamento basico, infra-estrutura e prestagao de servigos. 

2.1.6 C oope ra t iva s de C re dito 

As cooperativas de creditos sao sociedades de pessoas, com forma e natureza juridica 

proprias, de natureza civil, nao sujeita a falencia, constituida para prestar servigos aos 

associados sem finalidade lucrativa. As exigencias e procedimentos de funcionamento das 

cooperativas estao dispostas nas Resolugoes n 9 3.106, de 25/06/2003; 3.140, de 

27/11/2003; Lei n e 5.764, de 16/12/1971 e Lei n e 4.595, de 31/12/1964 (todas em anexo). 

2.1.7 S ocie da de s de C re dito, F ina ncia me nto e I nve stime nto ( F ina nce ira s) 

Trata-se de instituigoes privadas, constituidas em forma de sociedade anonima, com o 

objetivo de realizar financiamentos para a aquisigao de bens e servigos, e para capital de 

giro. Sao as populares empresas de "crediarios" que oferecem recursos para a compra de 

bens de consumo duravel ou para credito direto ao consumidor. As financeiras obtem os 

recursos por meio da emissao de letras de cambio no nome da pessoa fisica ou juridica que 

adquire o crediario, assim, e preciso o aceite da financeira na letra emitida para o repasse 

ao contratante. 
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Para estreitar a relagao e facilitar o acesso ao erediario pelo consumidor final, o lojista e as 

financeiras podem criar as promotoras de venda em seus estabelecimentos, trata-se de 

sociedades civis com poderes especiais, com a possibilidade de sacar letras de cambio na 

qualidade de procuradores dos financiamentos e como garantia dos contratos 

intermediados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.8 C om pa nh ia s H ipote ca ria s 

Segundo informagoes que constam no portal do investidor, as companhias hipotecarias sao 

sociedade anonima que concedem financiamentos destinados a produgao, a reforma ou a 

comercializacao de imoveis residenciais ou comerciais e lotes urbanos, alem de comprar, 

vender e refinanciar creditos hipotecarios proprios ou de terceiros, administram fundos de 

investimento imobiliarios, desde que autorizada pela Comissao de Valores Mobiliarios -

CVM repassam recursos destinados ao financiamento da produgao ou da aquisigao de 

imoveis residencias e por fim realizam outras operagoes que venham a ser expressamente 

autorizadas pelo Banco Central. 

2.1.9 S ocie da de s de C re dito I mobil ia rio 

Ainda de acordo com informagoes contidas no portal do investidor, as Sociedades de 

Credito Imobiliario sao sociedades anonimas especializadas em operagoes de 

financiamento imobiliario, que obtem recursos por meio de depositos de poupanga, letras 

hipotecarias, letras imobiliarias, repasses e financiamentos contraidos no pais, inclusive os 

provenientes de fundos nacionais, ernprestimos e financiamentos contraidos no exterior, 

alem dos provenientes de repasses e refinanciamentos de recursos externos e depositos 

interfinanceiros (Dl), nos termos da regulamentagao em vigor. 

2.1 .10 A ssoc ia coe s de P oupa nca e E m pre st im o 

Sao sociedades civis que atuam no setor habitacional por meio de financiamentos ao 

mercado imobiliario e que tern como fungao propiciar ou facilitar a aquisigao de casa propria 

aos associados, captar, incentivar e disseminar a poupanga. As Associagoes de Poupanga e 

Ernprestimos e regulamentada pelo Decreto-lei n s 70, de 21/11/1966. 
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2.2 M icrocre dito no Bra sil 

2.2.1 O M icrocre dito 

As ultimas decadas presenciaram o advento de tecnologias que possibilitaram o acesso 

credito a milhoes de individuos excluidos do setor financeiro tradicional, no que ficou 

conhecido como microcredito. A Medida Provisoria 122 de 25 de junho de 2003 conferiu ao 

Conselho Monetario Nacional competencia para regulamentar as aplicacoes dos bancos 

convencionais, dos bancos multiplos com carteira comercial, da Caixa Economica Federal, 

bem como as cooperativas de credito e de pequenos empresarios, microempresarios ou 

microempreendedores. 

2.2.2 H istorico d o M icrocre dito 

O livro O Banqueiro dos Pobres editado pela editora Atica publicado em Bangladesh, um 

dos paises mais pobres do mundo escrito pelo professor Muhammad Yunus que iniciou o 

microcredito emprestando US$ 27,00 para um grupo de 42 pessoas evidencia de forma 

clara que este segmento de mercado e viavel, pois o livro conta a trajetoria desde o inicio 

ate os dias atuais de um caso de sucesso, que foi a criagao do Banco Grameen. Hoje a 

experiencia de Yunus pode ser vista em um patamar elevado, pois o Grameen empresta o 

valor de 1,5 milhoes de dolares e atende 38 mil aldeias e tern 2,27 milhoes de clientes. Tudo 

eomeeou em 1982 em Bangladesh e atualmente esta espalhado pela Asia, Africa, America 

Latina e alguns paises da Europa. A experiencia de Bangladesh tern a caracterfstica dos 

clientes serem a maioria de mulheres, nao diferente dos dias atuais, onde a conjuntura dos 

clientes atendidos pelas empresas nesta modalidade de credito em sua maioria sao 

mulheres. Verificando a pratica de honrar seus compromissos juntos as instituigoes de um 

modo geral as mulheres sao melhores pagadoras do que os homens, haja vista, que o 

universo feminino ao que se refere a vendas em contrapartida o recebimento, as mesmas 

sao mais atuantes do que os homens. Na America Latina, uma das experiencias mais 

relevantes e a do Banco Solidariedade S.A, na Bolivia. O sucesso dessa experiencia abriu 

campo para o surgimento, em 1992 do primeiro banco comercial em bases lucrativas focado 

no microcredito. O Banco Sol que atende aproximadamente 70.000 clientes, sendo 70% 
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mulheres - hoje o programa atua como Fundo Financeiro Privado sendo lider no 

desenvolvimento de microcredito em areas rurais da Bolivia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 R e gula riz a ca o do M icrocre dito . 

O Banco Central do Brasil atraves do Conselho Monetario Nacional, pela Resolugao 3.106 

de 25 de junho de 2003, aprovou o funcionamento do microcredito no Brasil. Esta 

providencia nao inova, mas consolida o Sistema de Microcredito no Brasil. O SEBRAE -

Servigo Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa tern sido um orgao incentivador 

para acionar esta modalidade de credito e esta promovendo o programa de Microcredito, 

que alem de dar respaldo institutional promove este sistema, o que garante sua 

credibilidade. O SEBRAE ainda apoia as instituigoes quanto a sua reestruturagao, 

capacitagao de recursos humanos, cessao de uso de sistema informatizado de gestao, 

prestagao de servigos de consultoria, capacitagao de liderangas comunitarias, entre outras. 

2.2.4 D e finica o de M icrocre dito 

Para Lira e Nobrega (2004), Microcredito refere-se a um credito de pequeno valor destinado 

ao financiamento de atividades economicas de micro e pequeno porte. Portanto trata-se da 

concessao de ernprestimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais e 

microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional, principalmente por nao terem 

como oferecer garantias reais. 

Segundo o SEBRAE, o microcredito e uma modalidade de credito desenvolvida para o 

atendimento dos pequenos empreendimentos, sejam eles formais ou informais. O 

microcredito financia atividades economicas, raramente o consumo. O credito geralmente 

esta condicionado a determinadas exigencias, tais como ter o nome limpo na praga (SPC e 

SERASA) e ter uma boa relagao com a sua comunidade. O financiamento podera estar 

condicionado a um avalista ou mesmo a um grupo de avalistas que tomam financiamento 

em grupo. Cada instituigao de microcredito tern a sua norma de funcionamento, portanto 

outras exigencias podem ser feitas. 



30 

Para o Ministerio do Trabalho e Emprego, o microcredito produtivo orientado e o credito 

concedido para o atendimento das necessidades financeiras de pessoas fisicas e juridicas 

empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia 

baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde e executada a 

atividade economica, devendo ser considerado, ainda, que: 

• o atendimento ao empreendedor deve ser feito por pessoas treinadas para 

efetuar o levantamento socioeconomico e prestar orientagao educativa sobre o 

planejamento do negocio, para definigao das necessidades de credito e de 

gestao voltadas para o desenvolvimento do empreendimento; 

• o contato com o empreendedor deve ser mantido durante o periodo do contrato 

de acento, visando ao seu melhor aproveitamento e aplicagao, bem como ao 

crescimento e sustentabilidade da atividade economica; e 

• o valor e as condigoes do credito devem ser definidos apos a avaliagao da 

atividade e da capacidade de endividamento do tomador final dos recursos, em 

estreita interlocugao com este. 

O microcredito trata-se e servigos financeiros em pequena forma de desembolso da 

instituigao, isto e, diz respeito a transagoes que envolvam valores baixos. Assim o 

microcredito pode ser entendido como ernprestimos de baixo valor concedidos a pessoas de 

baixa renda, geralmente microempreendedores do setor informal que utilizam de atividades 

economicas independentes que envolvam um volume reduzido de recursos, o que 

compreende desde um vendedor ambulante ate uma lojinha com poucos empregados, 

incluindo qualquer negocio entre esses extremos. Por sua natureza tipicamente informal e 

muitas vezes familiar, frequentemente esses microempreendimentos nao possuem 

documentagao legal, propriedades, nem tampouco salarios regularizados, que consistem 

nas garantias exigidas pelas instituigoes bancarias tradicionais, apesar de pequenas, essas 

atividades podem ser consideradas empresas na medida em que envolvem agentes que 

assumem riscos com seus proprios ativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.5 D im e nsoe s do M icrocre dito 

Neri (2008) afirma que por se tratar de uma polftica publica com espfrito privado, o 

microcredito, abrange varias dimensoes entre as quais se destacam a dimensao social e a 
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da instituigao financeira. Contudo as instituigoes privadas maximizadoras de lucro se 

beneficiam, por ampliarem seu portfolio com novos clientes antes considerados nao 

atraentes, ao mesmo tempo em que contribuem para o combate a pobreza, mediante o 

fornecimento de servigos financeiros a pessoas de baixa renda antes a margem do sistema 

financeiro. Como alternativa de reduzir a pobreza, atraves de incentivos ao esforgo e ao 

trabalho, o microcredito tern aspecto nao-governamental e utiliza-se de mecanismos de 

mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.6 D ime nsa o socia l 

As experiencias demonstram que se o microcredito for bem aplicado, este funciona como 

subsidio para a melhoria da renda e das condigoes de vida dos clientes que captam estes 

recursos junto as instituigoes, assim, o impacto social do microcredito resulta em melhores 

condigoes de saude, habitagao e alimentagao. Os programas de microcredito ajudaram 

milhares de pessoas a sair da pobreza, pois os incentivos sao tamanhos que parte desde a 

concessao do credito ate o acompanhamento ou assessoramento ao cliente de forma a 

capacitar o cliente de como melhor aplicar os recursos dentro de seus empreendimentos, 

assim estes recursos aliados a confianga depositada em todo o processo faz com que a 

maioria das pessoas consigam realizar seus investimentos de forma eficiente fazendo com 

que estes saiam da margem de pobreza, servindo assim como porta de saida e migragao 

pra a formalidade e elevagao do padrao de vida. O que faz com que estas pessoas e os 

membros de sua famflia aumentem sua auto-estima, dignidade e capacidade, dadas as 

oportunidades criadas pelas organizagoes que oferecem microcredito produtivo orientado. 

Para Muhammad Yunus (1999), que fundou o Banco Grameen e e um pioneiro do 

microcredito, o direito ao credito financeiro deveria ser um direito universal, devido ao seu 

imenso potencial impacto social. Ainda segundo Yunus, o que os mais pobres necessitam e 

de dinheiro e nao de treinamento, pois de alguma forma eles ja possuem uma habilidade 

geradora de renda, faltando-lhes capital pra concretizar ou dinamizar essa capacidade. 

Segundo ele, o microcredito, apesar de seu grande potencial para retirar pessoas da 

pobreza, nao deve ser visto como uma polftica assistencialista, mas administrado, por gestor 

privado ou mesmo gestor publico, de forma a propiciar retornos positivos, para poder ser 

sustentavel. 

Alem de polftica social, o microcredito e uma polftica de desenvolvimento economico, 

uma vez que gera aumentos de produtividade, lucro e estabilidade no setor das 

microempresas. 
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2.2.7 D ime nsa o da instituiga o fina nce ira 

O desafio do microcredito nao e apenas realizar operagoes com montantes reduzidos e 

conseguir chegar aos menos favorecidos, e efetuar esses ernprestimos e "conseguir o 

dinheiro de volta" o que para aigumas empresas podem vir em forma de lucro e para outras 

este valor retornavel indica e compromete a sustentabilidade das organizagoes, por isso e 

preciso uma boa analise de credito pra sua concessao pois sao necessarios em media de 

cinco a sete anos para que uma instituigao de microcredito se torne sustentavel. 

Os tres caminhos possiveis rumo a sustentabilidade e a lucratividade, segundo 

Berger (2006), seriam: 

• upgrading, que envolve a criagao de uma instituigao financeira regulada por uma 

ONG. Fortalece-se uma instituigao sem fins lucrativos e depois ela e transformada 

em instituigao lucrativa. O custo de upgrading e considerado o mais elevado dos tres; 

• downscaling, que consiste em instituigoes financeiras ja estabelecidas passarem a 

abarcar microclientes. Bancos em downscaling geralmente comegam com 

microempreendimentos maiores e so quando adquirem certo know-how passam a se 

expandir na diregao de clientes menores. 

• greenfields, que envolvem a criagao de instituigoes totalmente novas. 

2.2.8 O ca pita l socia l e o microcre dito 

Para Neri (2008) existem quatro tipos de entrega de credito que podem melhorar a estrutura 

informacional. 

• Moneylender local: o agiota da regiao, que oferece ernprestimos a taxas de juros 

mais altas que os demais emprestadores por curto espago de tempo. A relagao de 

emprestimo, neste caso, baseia-se na confianga cultivada por um longo tempo de 

relacionamento com os tomadores. 

• Credito comercia l: os chamados cheques pre-datados constituem um mecanismo 

tipico de confianga do tomador no credor, nao obstante a lei facultar a este ultimo o 

direito de depositar a importancia emprestada a qualquer momento. 

• Rotacao de poupanga e associacoes de credito (Rosea): uma Rosea e um grupo 

de pessoas que contribuem para um fundo que e distribuido, em intervalos regulares, 

para um membro deste grupo, podendo este membra ser indicado pelo grupo ou por 
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sorteio. A estrutura, como se pode verificar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e algo parecida com a dos consorcios 

tradicionais. Um dos motivos do sucesso do emprestimo de grupo e justamente o 

fato de tal processo se bem conhecido. 

• Emprestimo para grupos (grupo solidario): os esquemas de grupos de 

ernprestimos tern uma longa pratica historiea. Em meados do seculo XIX ja existiam 

cooperativas de credito na Alemanha que utilizavam fundos externos para conceder 

ernprestimos. Outro fator marcante e que os ernprestimos, nao eram de longo prazo. 

Esses bancos conseguiram altas taxas de pagamento adotando grupos de 

ernprestimos com monitoramento pelos membros do grupo. A chave de tal sucesso e 

a ligagao de responsabilidade. No caso e um membro do grupo nao paga, os outros 

membros do grupo sao responsaveis. O produto dessa ideia e o chamado colateral 

social. No caso do emprestimo bancario comum, se o tomador nao cumpre com seus 

compromissos, esta sujeito as sangoes impostas pelo banco. No caso do 

emprestimo para grupo, desde que este possua uma alta ligagao social, o tomador 

fica sujeito as sangoes negativas dos membros. 

2.2.9 E xe m plos de M icrocre dito no Bra sil . 

2.2.9.1 O P rogra ma U N O 

A UNO era uma organizagao nao governamental especializada em microcredito e 

capacitagao para trabalhadores de baixa renda do setor informal. A instituigao capacitava os 

clientes em temas basicos de gerenciamento, produzia pesquisas sobre o perfil do 

microempresario informal e o impacto do credito. Suas operagoes eram realizadas atraves 

de uma especie de "aval moral". Os recursos iniciais vieram de doagoes internacionais, 

posteriormente, incrementados por outras linhas de credito. Tal trabalho resultou no 

fomento ao associativismo, com a criagao de cooperativas, associagdes de artesaos e 

grupos de compra. A UNO atuou nos estados do Pernambuco e na Bahia, financiando 

milhares de pequenos empreendimentos, alem de formar dezenas de milhares de 

profissionais especialistas em credito para o setor informal e, durante muitos anos, foi a 

principal referenda para a expansao dos programas de microcredito na America Latina. 

Uma caracteristica marcante e fundamental para as empresas deste segmento e a auto-

sustentabilidade e esta a UNO nao a considerava, pois apesar de todo o exito a empresa 

desapareceu, apos dezoito anos de atuagao em virtude da mesma nao ser auto-sustentavel. 
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2.2.9.2 A R e de C E AP E 

A metodologia dos Grupos Solidarios, que utiliza o aval soiidario, foi replicada no Brasil 

apartir da experiencia da Accion International e de organizacoes nao governamentais 

colombianas. A primeira experiencia aconteceu em Porto Alegre, em 1986, com o Centra de 

Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra (CEAPE/RS), instituido sob a forma de 

organizagao nao governamental. O Centra Ana Terra contou tambem com o apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento/BID e da Inter-American Foundation/iaf para a 

composigao inicial de funding (recursos para ernprestimos). O sucesso do Centra resultou 

na sua reprodugao em varios estados brasileiros totalizando, atualmente, doze Centres de 

apoio aos Pequenos Empreendimentos. Em 1990, foi criada a Federagao Nacional de Apoio 

aos Pequenos Empreendimentos (FUNAPE), hoje CEAPE Nacional. Os CEAPEs estao 

articulados na Rede CEAPE, de forma independente, mas adotam a mesma metodologia de 

credito produtivo orientado, o mesmo principio da sustentabilidade e a mesma orientagao de 

apoio aos empreendedores exclufdos do sistema financeiro tradicional, principalmente do 

setor informal. 

2.2.9.3 O Ba nco da M ulhe r 

Em 1989, o Banco da Mulher/Segao-Bahia, com apoio do Fundo das Nagoes Unidas para a 

infancia/UNICEF e do BID, inaugurou seu programa de microcredito utilizando a 

metodologia de Grupos Solidarios. O Banco atendia no inicio apenas o publico feminino, 

logo depois incorporou tambem a clientela masculina. Atualmente, o Banco da Mulher forma 

uma rede com representagao nos estados do Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro, alem da Bahia. O Banco e filiado ao Women's 

World Banking, que mantem filiados em diversos paises. Ate setembro de 2001, o Banco da 

Mulher concedeu cerca de nove mil creditos totalizando, aproximadamente, R$ 6,7 milhoes. 

2.2.9 .4 A P ortosol 

Em 1995, a Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com entidades da sociedade civil, 

promoveu a criagao da organizagao nao governamental Portosol - Instituigao Comunitaria 

de Credito. Teve inicio, entao, a formagao de um modelo institucional que vem sendo 

referenda para a criagao de varias entidades de microcredito no pais, baseadas na iniciativa 
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do Poder Publico e no controle pela sociedade civil e apoiadas no principio da auto-

sustentabilidade das organizagoes. Os recursos iniciais da Portosol vieram de doagoes da 

prefeitura de Porto Alegre, do Governo do Rio Grande do Sul, da Sociedade Alema de 

Cooperagao Tecnica/GTZ, da Inter-American Foundation/IAF e de financiamentos do 

BNDES e do SEBRAE/RS. A Portosol vem concedendo creditos a pequenos 

empreendimentos, tanto para capital de giro (adequagao do fluxo de caixa do 

empreendimento e compra de materiaprima), quanto para capital fixo (compra de maquinas 

e equipamentos, reformas e ampliagoes das instalacoes de negocio). As garantias das 

operagdes baseiam-se em aval simples ou soiidario, cheques e alienagao de bens. Ate 

31/12/2001, a Portosol realizou cerca de 28,5 mil operagoes de credito, que somaram R$ 

38,7 milhoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.9.5 O V iva C re d 

O VivaCred foi criado em outubro de 1996, por iniciativa do Movimento Viva Rio, com o 

objetivo de conceder credito aos microempreendimentos de propriedade de pessoas de 

baixa renda das comunidades carentes do Rio de Janeiro. Ate o momento, foram instaladas 

quatro agendas, sendo tres localizadas nas favelas da Rocinha, Mare e Rio das pedras e 

outra destinada ao atendimento das comunidades do centra da cidade e zona sul do Rio de 

Janeiro. O funding do VivaCred foi formado com recursos provenientes do BID, BNDES e 

Fininvest. Os ernprestimos sao destinados tanto para capital giro, quanto para capital fixo. O 

VivaCred., ate 31.12.2001, realizou mais de 8,4 mil operagoes, emprestando 

aproximadamente R$ 14 milhoes. 

2.2.9.6 O C re d iAm igo 

O CrediAmigo e o programa de microcredito do Banco do Nordeste. Criado em 1998 tern por 

objetivo oferecer credito aos pequenos empreendedores de baixa renda da regiao Nordeste, 

norte de Minas Gerais e Espirito Santo. E o unico programa de microcredito de atendimento 

direto implementado por banco estatal. O CrediAmigo trabalha com a metodologia de 

Grupos Solidarios e, concomitantemente a concessao do credito, oferece capacitagao 

gerencial para os tomadores. Toda a operacionalizagao do programa, incluindo os 

Assessores de Credito, e realizada de forma autonoma das atividades do Banco. Ate 

31.12.2001, o CrediAmigo realizou mil operagoes no valor de R$ 440 milhoes, constituindo o 

maior programa de microcredito do Pais. 
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2.2.9 .7 O P rogra ma de C re dito P rodutivo P opula r 

Em 1996, em sintonia com o Conselho da Comunidade Solidaria e deflagrando o atual ciclo 

de desenvolvimento do microcredito no Brasil, O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico e Social/BNDES criou o programa de Credito Produtivo Popular com o objetivo 

de divulgar o conceito de microcredito e promover a formagao de uma ampla rede 

institucional, capaz de oferecer credito aos pequenos empreendedores, formais e informais, 

viabilizando alternativas de investimento para a geragao de ocupagao e renda. Alem de 

atuar como instituigao de "segunda linha", provedora de recursos financeiros as instituigoes 

de microcredito por meio do Programa de Credito Produtivo Popular, o BNDES vem 

fomentando a estruturagao dessas instituigoes ao incentivar o estabelecimento de padroes 

gerenciais e organizacionais necessarios ao seu melhor desempenho. Com esse objetivo, o 

BNDES criou o Programa de Desenvolvimento Institucional/PDI e vem investindo no 

desenvolvimento de sistemas integrados de informagoes gerenciais e auditoria (operacional, 

financeira, contabil e de sistemas) especificos para instituigoes de microcredito, bem como 

no desenvolvimento de novas tecnologias, como sistemas de pontuagao de credito (credit-

scoring) e servigos de classificagao institucional (rating). O BNDES comegou atendendo a 

organizagoes nao govemamentais atuantes na area de microcredito. A partir de 2001, o 

Banco passou tambem a apoiar Sociedades de Credito ao Microempreendedor/SCM. 

Ate dezembro de 2001, o BNDES apoiou 31 instituigoes, sendo 28 entidades da sociedade 

civil e tres Sociedades de Credito ao Microempreendedor, tendo contratado R$ 55,8 

milhoes. 

2.2 .10 E m pre e nde dor ism o 

Dornelas (2001) afirma que no Brasil, o tema se popularizou a partir da decada de 90 e que 

a ascensao do empreendedorismo vem paralelamente ao processo de privatizagao das 

grandes estatais e abertura do mercado interno para concorrencia externa, deste modo, o 

empreendedorismo surge como a criagao e a necessidade de algo novo a partir da 

identificagao de uma oportunidade, assim, a dedicagao, a persisteneia e a ousadia fazem 

parte deste processo com o intuito de se obter os objetivos pretendidos. Em toda e qualquer 

atividade existe riscos que naturalmente estao presentes tambem no processo de 

empreender, mas estes deverao ser previstos e calculados. 
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2.2.10.1 C once ito 

Dornelas (2001) faz um resgate historico e identifiea que a primeira definicao de 

empreendedorismo e aquele que assume os riscos de forma ativa, fisicos e emocionais, e o 

capitalista assume os riscos de forma passiva. Na Idade Media, o empreendedor deixa de 

assumir riscos e passa a gerenciar grandes projetos de produgao principalmente com 

financiamento governamental. No seculo XVII, surge a relacao entre assumir riscos e o 

empreendedorismo, bem como a criagao do proprio termo empreendedorismo que 

diferencia o fornecedor do capital, capitalista, daquele que assume riscos, empreendedor. 

Mas somente no seculo XVIII, que capitalista e empreendedor foram complemente 

diferenciados, certamente em fungao do inicio da industrializagao. Para Dornelas (2001, p. 

37), "o empreendedor e aquele que detecta uma oportunidade e cria um negocio para 

capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados". Ja Segundo a definigao de Barreto 

(1998) "empreendedorismo e a habilidade de se conceber e estabelecer algo partindo de 

muito pouco ou quase nada", assim Barretos enfatiza a grande importancia do trabalho, 

alem da capacidade de maximizar recursos. 

Segundo o Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE o 

empreendedor tern como caracteristica basica o espirito criativo e pesquisador. Ele esta 

constantemente buscando novos caminhos e novas solugoes, sempre tendo em vista as 

necessidades das pessoas. A essencia do empresario de sucesso e a busca de novos 

negocios e oportunidades e a preocupagao sempre presente com a melhoria do produto. 

Enquanto a maior parte das pessoas tende a enxergar apenas dificuldades e insucessos, o 

empreendedor deve ser otimista e buscar o sucesso, apesar das dificuldades. 

Assim o empreendedor e aquele que percebe uma oportunidade e cria meio para persegui-

las, contudo, o processo empreendedor envolve todas as fungoes, agoes e atividades 

associadas com a percepgao de oportunidades e a criagao de meios capazes de 

subsidiarem em todo o processo empreendedor. Portanto o empreendedor e aquele que 

apresenta determinadas habilidades e competencia para criar, abrir e gerir um negocio, 

gerando resultados positivos. 

2.2 .10.2 F O R M AC AO D O E M P R E E N D E D O R 

A formagao empreendedora da por um processo de situagoes que contribuem diretamente 

para que esta agao acontega, para tanto existem duas caracteristicas que incidem 
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diretamente, a primeira e a natureza da agao, caracterizada por buscar fazer algo inovador 

ou diferente do que ja e feito e a segunda e a falta ou inexistencia de controle sobre as 

formas de execugao e recursos necessarios para se desenvolver a ag io desejada, liberdade 

de agao. 

Para Dornelas ( 2 0 0 1 ) , as organizagoes possuem uma grande necessidade de buscar e 

desenvolver profissionais com perfil empreendedor, devido ao fato de estes, serem os 

responsaveis pelas modificagoes, criagoes e visoes inovadoras para se obter um destaque 

maior e uma diferenciagao positiva frente a concorrencia. 

Os empreendedores sao visionarios, dotados de ideias realistas e inovadoras, baseados no 

planejamento de uma organizagao, intervem no planejado e propoem mudangas. O 

empreendedor desenvolve um papel otimista dentro da organizagao, capaz de enfrentar 

obstaculos internos e externos, sabendo olhar alem das dificuldades, com foco no melhor 

resultado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 .10.3 C a ra cte ristica s E mpre e nde dora s 

O empreendedorismo e essencial para a geragao de riquezas dentro de um pais, 

promovendo o crescimento economico e melhorando as condigoes de vida da populagao. E 

tambem um fator importantfssimo na geragao de empregos e renda. Assim, abaixo serao 

elencadas algumas caracteristicas empreendedoras como forma de apresentar e visualizar 

de uma maneira bem sutil estas caracteristicas para os usuarios interessados no 

conhecimento acerca do assunto. 

C AR AC T E R I S T I C AS DO E M P R E E N D E D O R ~ 

- Criatividade; 

- Capacidade de organizagao e planejamento; 

- Responsabilidade; 

- Capacidade de lideranga; 

- Habilidade para trabalhar em equipe; 

- Visao de futuro e coragem para assumir riscos; 

Quadro 1 - CARACTERISTICAS DO EMPREENDEDOR 
Fonte: https://sites.google.eom/a/biomassa.eq.ufrn.br/empreendedorismo-e-inovacao/ernpreendorismo 

Ainda segundo Dornelas ( 2 0 0 1 ) os empreendedores sao visionarios, dotados de ideias 

realistas e inovadoras, baseados no planejamento de uma organizagao, intervem no 

planejado e propoem mudangas; sabem tomar decisoes, por serem em sua grande maioria 

os lideres do empreendimento precisam tomar decisoes e estas deverao ser decisoes 

https://sites.google.eom/a/biomassa.eq.ufrn.br/empreendedorismo-e-inovacao/ernpreendorismo
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assertivas, contudo os mesmos devem ser profundo conhecedores do negocio pra que 

assim possam tomar as decisoes; fazem a diferenca, os empreendedores sao inovadores 

nos que fazem, portanto o novo e o diferente com qualidade faz parte do seu cotidiano; 

sabem explorar ao maximo as oportunidades, como estao sao unicas sao exploradas a rigor 

de forma a trazer uma maior rentabilidade para seu negocio; sao apaixonados pelo que 

fazem, apesar de possufrem caracteristicas tern de necessidades eles procuram 

empreender naquilo que gostam, que Ihe motiva e que Ihe satisfaca financeiramente e 

tambem como ser humano; sao bem relacionados (networking), possuem dominio proprio e 

interagem com o publico interno e externo de uma forma sublime, obtendo assim um bom 

relacionamento; sao organizados e planejam, colocam em pratica as inovacoes, metodos e 

procedimentos que propos, devera estimular os envolvidos na realizagao das atividades, de 

forma a alcangar as metas tracadas; possuem conhecimento; assumem riscos calculados, o 

empreendedor desenvolve um papel otimista dentro da organizagao, capaz de enfrentar 

obstaculos internos e externos, sabendo olhar alem das dificuldades, com foco no melhor 

resultado; e criam valor para a sociedade, portanto, a eles sao creditados um valor 

imensuravel atribuido pela sociedade em forma de agradecimento, pelo que o mesmo 

propoem para com a sociedade. 
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3 O C E A P E 

3.1 F O R M A C A O E T R AJE T O R I A D A R E D E 

A formagao da Rede CEAPE deu-se com o CENTRO ANA TERRA em Porto Alegre-RS no 

ano del986, que serviu como experiencia piloto promovida pelo UNICEF em parceria com a 

ACCION INTERNATIONAL, projeto "Apoio a Atividades Economicas Informais com 

Mulheres e Familias de Baixa Renda". Em 1987 numa parceria firmada com Instituigoes 

locais o Centra Ana Terra se transformou em Entidade Civil sem fins lucrativos. Em 1990 os 

CEAPEs RS, MA e RN criam a FENAPE - Federagao Nacional de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos. 

3 . 2 C O N S T I T U I C AO D AS U N I D AD E S D A R E D E 

C E AP E N AC I O N AL ( F E N A P E - 1 9 9 0 ) 

Rio Grande do Sul 1987 

Maranhao 1989 

Rio Grande do Norte 1989 

Sergipe 1991 

Pernambuco 1992 

Distrito Federal 1992 

Sao Paulo 1993 

Paraiba 1994 

Goias 1994 

Bahia 1995 

Para 1995 

Piauf 1997 

Espirito Santo 1997 
Quadro 2 - CEAPE NACIONAL 
Fonte: FENAPE -1 9 9 0 

3 . 3 M I S S AO I N S T I T U C I O N AL D A R E D E 

Contribuir para o crescimento dos micro e pequenos negocios e melhoria da qualidade de 

vida dos empreendedores, atraves das microfinangas produtivas orientadas como estrategia 

de desenvolvimento economico e social. 
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3 . 4 V I S AO I N S T I T U C I O N AL D A R E D E 

Ser a mais eficaz organizagao de microfinangas produtivas orientadas, contribuindo para o 

desenvolvimento dos pequenos negocios e melhoria da qualidade de vida do 

empreendedor. 

3 . 5 0 B J E T O S IN S T IT U C IO N AIS D A R E D E 

Fortalecer os pequeno empreendimentos; melhorar as condigoes de vida dos pequenos 

empreendedores e de suas familias; criar novas ocupagoes e fortalecer as existentes; 

contribuir para a valorizagao e o reconhecimento do papel da mulher empreendedora no 

meio social, economico e cultural e contribuir para o exercicio da cidadania e para o 

desenvolvimento economico e social do pais. 

3 . 6 0 C E AP E P AR AI BA 

De acordo com um manual desenvolvido pela instituigao, o CEAPE/PB, foi fundado em 15 

de Outubro de 1993 na cidade de Campina Grande, com o apoio Institucional das seguintes 

entidades locais: Prefeitura Municipal de Campina Grande, Camara de Dirigentes Lojistas de 

Campina Grande, Fundagao Parque Tecnologico da Paraiba, Federagao das Industrias do 

Estado da Paraiba, Associagao de Micros e Pequenas Empresas do Estado da Paraiba, 

Associagao Comercial e Empresarial de Campina Grande e Servigo Brasileiro de Apoio as 

Micros e Pequenas Empresas do Estado da Paraiba. Contou, ainda, com a participagao das 

seguintes instituigoes nao locais: Fundo das Nag5es Unidas para Infancia e da, entao, 

Federagao Nacional de Apoio aos Pequenos Empreendimentos, atualmente CEAPE 

NACIONAL. 

A instituigao conta com seis postos de atendimentos no estado da Paraiba, estando eles 

instalados nas cidades de Campina Grande (Matriz), Joao Pesssoa, Guarabira, Monteiro, 

Patos e Sousa. Ainda a empresa conta com dois pontos de atendimentos instalados em 

Pombal e Cajazeiras que juntos dao suporte ao posto de atendimento da unidade 28 

(Sousa) 

A missao da entidade e a melhoria da qualidade de vida dos pequenos empreendedores, 

por meio da massificagao ao credito orientado, no ambito nacional, como estrategia de 

combate a pobreza. 

Atualmente o CEAPE/PB, utiliza-se do CreditScoring como ferramenta que auxilia os 

agentes de creditos no processo de analise na concessao do credito, para auxiliar os 
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tomadores de decisoes sobre a concessao do credito. Este modelo de Creditscoring tern 

como foco algumas variaveis que indicam a qualidade da decisao do credito. Para isso, as 

variaveis foram selecionados a partir de uma revisao dos diversos trabalhos realizados em 

microcreditos que abrangem os aspectos relacionados a qualidade de decisao de credito e 

otimizagao da carteira de clientes. 

Para classificar as observacoes de acordo com a qualidade da decisao de credito e da 

otimizagao da carteira de clientes, foram selecionadas variaveis explicativas que do ponto 

de vista estatistica estariam capazes de influenciar as situagoes de decisoes. A identificagao 

inicial das variaveis foi baseada nos trabalhos realizados anteriormente e nas informagoes 

coletadas com base na aplicagao de questionario junto com os clientes do CEAPE/PB. 

Atualmente, o CEAPE-PB atende a 3.043 empreendedores com uma carteira de credito no 

montante de R$ 2.278.652,00. Dos microempreendimentos com creditos abertos no 

CEAPE/PB, aproximadamente 88% pertencem ao setor de comercio, 8% ao setor de 

industria e 4 % ao setor prestagao de servigos. A maioria absoluta e relativa dos clientes 

ativos sao mulheres, representando 65,51%, enquanto os clientes do sexo masculino 

representam 34,49%. No tocante a faixa etaria, a predominancia e de empreendedores 

entre 30 a 39 anos, com 31,13% dos clientes ativos, seguidos da faixa etaria entre 40 a 49 

anos, com 27,98%. Esses dados levam a acreditar que a maior participagao de 

empreendedores com mais de 30 anos seja, devido a idade em que o homem, em sua 

grande maioria, nao consegue um novo emprego, quando e demitido, e as mulheres toma 

conta dos filhos pequenos. 

O baixo nivel de escolaridade e predominante nos clientes ativos do CEAPE/PB 45,42% dos 

empreendedores apresentam apenas o primeiro grau incompleto. O percentual de 

empreendedores com curso superior e inferior ao percentual de analfabetos, 

correspondendo a 3,05% e 5,43% respectivamente. Como alternativa de fonte de renda 

familiar, 56,71% apresentaram o empreendimento como unica fonte de rendimento da 

famflia. Finalizando, tem-se que a origem do capital, para a abertura da grande maioria 

(54,66%) dos pequenos empreendimentos, e oriunda de economias individuals, seguido de 

lucros de outros pequenos empreendimentos existentes na famflia (28,25%). Recursos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 7,86%, que o empregado recebe por 

ocasiao da rescisao de contrato por dispensa sem justa causa, apresentou a terceira 

colocagao. 

Desde sua fundagao ate 31 de Agosto de 2009, o CEAPE/PB atendeu 15.166 pequenos 

empreendimentos, aos quais emprestou mais de R$19 milhoes, em 26.189 operagoes de 

creditos, propiciando o fortalecimento de mais de 25 mil ocupagoes e beneficiando 
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diretamente mais de 60 mil pessoas. A grande maioria dos creditos concedidos foi para 

aquisigao de materias primas e ou mercadorias atraves do produto capital de giro e destes, 

apenas 154 creditos foram concedidos para aquisigao de pequenas maquinas ou pequenas 

reformas, cujo produto e denominado de financiamento para ativo fixo, porem a empresa 

nao utiliza-se mais deste ultimo produto. O fndice de inadimplencia no capital de giro e de 

4% enquanto que para ativo fixo atinge a taxa de 43%. 
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4 AN ALI S E D O S R E S U LT AD O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta etapa do trabalho apresentara dados sociais, economicos e financeiros dos clientes 

cadastrados no CEAPE/PB no periodo em estudo. Contudo os dados estarao dispostos em 

tabelas e graficos para uma melhor compreensao do leitor. Os dados apresentados 

baseiam-se nas informagoes contidas no banco de dados da empresa (INFOCRED) que 

contempla uma serie de informagoes que constam na Ficha Basica de Atividades 

Economicas (FIBAE) de cada empreendedor. As tabelas e graficos apresentarao dados de 

2003 creditos concedidos pela instituigao, sendo que destes 503 nao apresentaram atrasos 

na quitagao de suas parcelas enquanto que 1500 creditos atrasaram o que corresponde a 

um percentual de 25,11% e 74,89%, respectivamente. 

4.1 V AR I AC AO E N T R E O S D AD O S S O C I AI S , E C O N O M I C O S E F I N AN C E I R O S 

D O S C LI E N T E S E M E S T U D O N O P E R I O D O DE 2005 A 2 0 0 9 . 

4 .1.1 D a dos S ocia is 

Abaixo serao apresentadas 04 (quatro) tabelas que serao analisadas, levando em 

consideragao os dados sociais dos pequenos empreendedores (idade, sexo, escolaridade e 

numero de dependentes) dos clientes que obtiveram credito no Centra de Apoio aos 

Pequenos Empreendimentos do estado da Paraiba no periodo de 2005 a 2009. Os dados 

contidos nas tabelas foram obtidos atraves das FIBAES dos clientes cadastrados no sistema 

INFOCRED e referem-se a 2003 operagoes de microcredito que o CEAPE/PB concedeu 

para pequenos empreendedores da cidade de Pombal no periodo em estudo. 

T a be la 1 - F a ixa E ta ria 

Ida de ( a nos) S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

de 18 a 28 135 6,74 406 20,27 541 27,01 

de 29 a 39 172 8,59 539 26,91 711 35,50 

de 40 a 50 118 5,89 334 16,67 452 22,57 

acima de 50 78 3,89 221 11,03 14,93 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 
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A tabela acima apresenta o perfil dos clientes cadastrados no CEAPE/PB no periodo em 

estudo atraves da faixa etaria. Verifica-se que dos 503 creditos concedidos que nao houve 

atraso em nenhuma das pareelas, 78 destes foram oferecidos para empreendedores que 

tinham mais de 50 anos o que representa a minoria dos creditos auferidos sem atrasos, 

correspondendo a um percentual de 3,89% dos microcreditos. Ja os clientes que 

apresentam idade entre 29 e 39 anos foram os detentores da maior parte dos creditos que 

nao atrasaram, sendo atribuido a estes 172 operagoes de microcreditos, ou 8,59% dos 

microcreditos que nao apresentaram atraso para a Organizagao. Ainda de acordo com a 

referida tabela, os empreendedores que possuem idade entre 29 e 39 anos obtiveram 711 

microcreditos oferecidos pela instituigao e estes em sua maioria atrasaram seus 

compromissos junto ao CEAPE, representando assim, 539 operagoes de creditos em 

atrasos, equivalendo esta quantidade a 26,91% dos creditos concedidos. O menor numero 

de credito que apresentou atraso para o CEAPE/PB esta apresentado na tabela pelos 

clientes que possuem mais de 50 anos de idade, sendo concedido a estes 221 

microcreditos, valor este em percentuais que indica 11,03% das operagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 2 - S e xo d o s C lie nte s 

S e xo do C lie nte S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

Masculino 87 4,34 268 13,38 355 17,72 

Feminino 416 20,77 1232 61,51 1648 82,28 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

De acordo com a tabela acima as mulheres sao as que mais captam recursos financeiros 

junto ao Centra de Apoio aos Pequenos Empreendedores do estado da Paraiba, totalizando 

assim um percentual de 82,28% dos creditos concedidos no periodo em estudo, 

equivalendo este percentual a 1648 operagoes de microcreditos. Destas 1232 operagoes 

nao foram cumpridas em dias conforme a tabela, o que representa no universo analisado 

um percentual de 61,51% dos microcreditos que a Organizagao concedeu ao pequenos 

empreendedores da cidade de Pombal, enquanto que dos 82,28% dos creditos concedidos, 

apenas 416 creditos foram pagos rigorosamente em dias pela clientela do sexo feminino, 

representando 20,77% dos creditos. Ja os homens obtiveram 355 creditos na empresa, o 

que equivale a 17,72% dos creditos concedidos e que estao sendo analisados em um 

periodo de 5 anos, sendo que desta quantidade de credito concedido para o sexo 

masculino, 87 microcreditos foram quitados em dias, quantidade que representa 4,34% dos 



46 

creditos que a empresa concedeu no periodo analisado e 268 operagoes constaram atrasos, 

representando assim 13,38% dos creditos concedidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 3 - G ra u de E scola rida de 

E scola rida de S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C om Atra so % T ota l T ota l (%) 

Analfabeto 31 1,55 79 3,94 110 5,49 

1
s

 Grau Incomplete) 262 13,08 804 40,14 1066 53,22 

1
9

 Grau Comple to 33 1,65 128 6,39 161 8,04 

2
a

 Grau Incompleto 65 3,25 147 7,34 212 10,58 

2
9

 Grau Completo 86 4,29 254 12,68 340 16,97 

Superior Incompleto 12 0,60 40 2,00 52 2,60 

Superior Comple to 9 0,45 32 1,60 41 2,05 

Pos Graduado 5 0,25 16 0,80 21 1,05 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mmmmmmmmmMmmmmmmmMmmmmmmmmm 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Levando em consideragao que o grau de escolaridade dos clientes permite verificar a 

capacidade gerencial de cada cliente, verifica-se que das 25,11% operagoes de 

microcreditos que nao apresentaram atraso pelos clientes do CEAPE/PB, totalizando assim 

503 microcreditos, a maioria destes foi atribufda a pequenos empreendedores que possuem 

o 1 9 grau incompleto, conforme indica a tabela 3, porem dos 74,89% percentual este que 

equivale a 1500 creditos oferecidos a maioria destes tambem foram atrasados por clientes 

que possuem o mesmo grau de escolaridade ( 1 9 grau incompleto), totalizando 804 

operagoes de creditos em atraso seguido daqueles que possuem o 2 a grau completo, que de 

acordo com a tabela representa 12,68% dos 2003 creditos concedidos, sendo que este 

percentual equivale a uma quantidade de 254 operagoes de microcredito produtivo 

orientado. Todos os graus de escolaridades apresentaram menores numeros de creditos 

recebidos e que nao atrasaram se comparado com os creditos oferecidos e que tiveram 

atrasos. Verifica-se ainda que as pessoas com curso superior incompleto representa apenas 

2,60% dos 2003 microcreditos concedidos o que equivale a 52 creditos, os clientes com 

curso superior completo obtiveram 2,05% dos creditos de acordo com a tabela 3, 

equivalente este percentual a 41 operagoes de microcreditos concedidos pela Organizagao 

no periodo analisado e por fim tem-se que os clientes que obtiveram o credito junto a 

empresa e que sao pos graduados obtiveram apenas 1,05% dos creditos que a empresa 

concedeu de 2005 a 2009, representado na tabela acima por 21 creditos, assim, de acordo 

com estas tres ultimas classificagoes de grau de escolaridade (superior incompleto, superior 
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completo e pos-graduagao) a tabela indica que os pequenos empreendedores da cidade de 

Pombal que possuem cursos superiores, buscam poucos recursos no CEAPE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 4 - N um e ro de D e pe nde nte s 

N
e

 de D e pe nde nte s S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

Ate 4 379 18,92 1183 59,06 1562 77,98 

d e 5 a 9 124 6,19 313 15,63 437 21,82 

Acima de 9 0 0,00 4 0,20 4 0,20 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

A tabela 4 representa o total de creditos oferecidos para pequenos empreendedores de 

acordo com o numero de dependentes que permitem ao CEAPE/PB estimar os gastos com 

a famflia destes empreendedores. Assim de acordo com a tabela os clientes que possuem 

acima de 9 dependentes sao os que tiveram o menor numero de creditos no periodo em 

estudo, apresentando apenas 4 operagoes das 2003 que a empresa concedeu no perfodo 

analisado e que estas foram realizadas para empreendedores que informaram possuir 

acima de 9 dependentes, representado no tabela acima por um percentual de 0,20% dos 

microcreditos que foram concedidos junto ao CEAPE/PB e destas 100% foram atrasadas 

pelos clientes que as obtiveram. A maioria dos creditos concedidos foram para 

empreendedores que possuem ate 4 dependentes de acordo com a FIBAE dos mesmos e 

tanto as operagoes sem atrasos como as com foram oferecidas para estes 

empreendedores, totalizando 379 microcreditos que em percentuais representa 18,92% e 

1183 creditos, representando assim 59,06% dos microcreditos concedidos, respectivamente 

e portanto representando este ultimo o maior percentual dos creditos que a empresa 

concedeu neste perfodo. 

4.1.2 D a dos E conom icos . 

A seguir serao apresentadas as situagoes economicas (classificagao da empresa, tipo de 

registro da empresa, tipo de produto, quantidade de parcelas, tipo de setor do 

empreendimento, tempo de atividade do negocio em anos, tipo de credito, status do cliente, 

credito em castigo e atraso nas parcelas) que permitem ao Centra de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos do Estado da Paraiba, verificar a posigao economica destes 

empreendimentos afim de conceder estes microcreditos com um maior fndice de 

rentabilidade economica tanto para a empresa que esta concedendo, como para a que esta 
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recebendo a quantia. Portanto trata-se da analise economica de 2003 operagoes de 

microcreditos realizados pela instituigao no periodo analisado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 5 - C la ssifica ga o da E mpre sa 

Classificagao da Empresa Sem Atraso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C om Atraso % Total Total (%) 

Sobrevivencia 464 23,17 1415 70,64 1879 93,81 

Acum. S imples 39 1,95 85 4,24 124 6,19 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

A analise de credito de acordo com a classificagao da empresa e realizada atraves de tres 

classificagoes pelo Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos - CEAPE, sendo 

estes de sobrevivencia que geralmente ha pouca diversidade de produtos e nao a divisao de 

trabalho, neste tipo de classificagao os empreendimentos possuem poucos bens ativos para 

alcangar de maneira eficiente uma produtividade, pois se trata de negocios nao registrados 

na Receita Federal. Por se tratar de uma Organizagao que atende principalmente 

empreendedores do setor informal a maioria dos 2003 creditos concedidos nos anos de 

2005 a 2009 de acordo com a tabela acima, foram para empreendedores em que seus 

negocios estao classificados como sendo de Sobrevivencia resultando em 1879 creditos, 

equivalendo a 93 ,81% dos creditos concedidos para pequenos empreendedores, esta 

quantidade de credito concedido foi para este tipo de empresa onde a sua atividade fim 

direciona-se principalmente para manter a famflia do proprietario, pois estes 

empreendimentos em sua grande maioria sao gerenciados apenas por membros da famflia 

cuja finalidade maior e a sobrevivencia destes por nao conseguirem mais se inserirem em 

sua grande maioria no mercado de trabalho. A menor parte dos creditos oferecidos foi para 

empreendimentos classificados como sendo de Acumulagao Simples, totalizando 124 

creditos, representando 6,19% dos microcreditos concedidos para estes empreendimentos. 

Os empreendimentos com esta classificagao podem ser considerados aqueles em que ha 

um numero reduzido de funcionarios, estes por sua vez podem conceder prazos a seus 

clientes, por apresentaram boa diversidade de produto. Nesta classificagao de 

empreendimentos verifica-se a presenga da divisao de trabalho, atraves de empregados 

familiares e nao familiares nao registrados. Verifica-se de acordo com a tabela que dos 124 

creditos concedidos para empresas de acumulagao simples, apenas 1,95% do universo da 

pesquisa honraram com seus compromissos em dias, ja dos 1879 creditos auferidos aos 

empreendedores onde seus negocios caracterizam como sendo de sobrevivencia foram 

concedidos 70,64% dos 2003 creditos que apresentaram um atraso para quitagao dos 
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mesmos. Ainda de acordo com a classificagao que consta no banco de dados da instituigao 

apresenta-se a de Acumulagao Ampliada, porem a tabela acima nao apresenta dados para 

esta classificagao devido a nao ocorrencia de credito para este tipo de empreendimento no 

periodo analisado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 6 - T ipo de R e gistro da E mpre sa 

T ipo de Registro da Empresa Sem Atraso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Com Atraso % Total Total (%) 

Sem CGC 466 23,27 1419 70,84 1885 94,11 

M icroempresa 35 1,75 77 3,84 112 5,59 

Empresa Pequeno Porte 2 0,10 4 0,20 6 0,30 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Os dados da tabela acima podem indicar s e a empresa e formal ou informal. De acordo com 

dados das FIBAE'S que constam no INFOCRED, as empresas possuem tres classificagoes 

quanto ao tipo de registro (sem CGC, microempresa e empresa pequeno porte). Conforme 

ja citado na analise da tabela anterior, o CEAPE atende principalmente a clientes do setor 

informal que buscam pela sobrevivencia de suas familias, assim as informagSes contidas na 

tabela 6 apenas complementam os dados da tabela 5. Conforme a tabela 6 foram 

concedidos a maior parte dos microcreditos para empreendedores que nao possuem 

cadastros na receita federal (sem CGC), totalizando 1885 operag5es para estes 

empreendimentos, sendo que destes 1419 creditos apresentaram atrasos. As 

microempresas foram responsaveis pela captagao de 112 creditos dos 2003 concedidos no 

periodo em estudo e deste total um pouco menos de 50% nao apresentaram atraso, 

representado por 35 creditos. Ja dos 112 microcreditos destinados aos empreendedores 

que possuem registro (microempresa) foram apresentadas 77 creditos com atraso em suas 

operagoes o que representa pouco mais de 50% dos creditos ofertados para estes tipos de 

empreendimentos. As empresas de pequeno porte sao as que apresentam o menor numero 

de captagao de credito junto ao CEAPE/PB no ponto de atendimento de Pombal, 

representada por apenas 6 operag5es de microcreditos num intervalo de 5 anos, sendo que 

deste total 2 creditos nao apresentaram atrasos e 4 apresentaram. Contudo o que fica 

evidenciado nesta tabela e que o CEAPE Paraiba atua realmente na concessao de 

microcreditos para aqueles pequenos empreendedores que nao tern acesso ao sistema 

tradicional de creditos dos bancos, assim fica ainda mais fortalecido o paradigma de que o 

microcredito e uma modalidade de credito para pequenos empreendedores que estao em 

busca de pequenos ernprestimos para darem continuidade a sua atividade fim, fortalecendo 



50 

assim o que chamamos de capital de giro do empreendimento. Ja em percentuais verifica-se 

que foram concedidas 23,27% dos creditos para empreendimentos sem CGC que nao 

atrasaram seus creditos e 70,84% dos creditos para empreendimentos do setor informal 

(sem CGC) que apresentaram atraso para a instituigao estudada. Observa-se ainda de 

acordo com a referida tabela que as microempresas foram as responsaveis por 5,59% dos 

2003 creditos concedidos e que deste percentual, 1,75% dos creditos foram honrados em 

dias e 3,84% apresentaram atrasos na quitagao para a entidade credora. Ja as empresas de 

pequeno porte sao as que menos captaram recursos junto ao CEAPE/PB na cidade de 

Pombal no periodo analisado, sendo estas responsaveis por 0,30% dos creditos concedidos 

e deste percentual 0,10% nao apresentaram atraso para a Organizagao, enquanto que, 

0,20% dos creditos nao foram pagos nas datas dos seus vencimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 7 - T ipo de P roduto 

P roduto S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

Credpopular 39 1,95 105 5,24 144 7,19 

Credmais 300 14,98 715 35,70 1015 50,67 

Penta Lucre 127 6,34 556 27,76 683 34,10 

Capital de Giro - Bolsa 

Familia 29 1,45 112 5j 59 141 7,04 

Capital de Giro Penta -

15 anos 3 0,15 7 0,35 10 0,50 

Capital de Giro 15 

anos 5 0,25 5 0,25 10 0,50 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Desde o inicio de suas atividades na cidade de Pombal, o CEAPE/PB trabalhou com 6 tipos 

de produtos diferentes como forma de conceder capital de giro para pequenos 

empreendimentos, a saber os que estao dispostos na tabela 7. Atualmente o Centra de 

Apoio a Pequenos Empreendimentos do estado da Paraiba oferece na cidade de Pombal 

apenas tres modalidades de creditos para empreendedores que buscam capital de giro 

(credmais, penta lucre e capital de giro - bolsa familia). Observa-se nesta tabela que foram 

concedidos 1015 microcreditos para empreendedores que se enquadravam na modalidade 

de credito conhecida como credmais, o que corresponde a mais de 50% dos creditos que 

foram concedidos no periodo em analise e destes 715 creditos, ou 35,70% do que foi 

emprestado constaram atrasos, o que representa o maior numero de credito concedido com 

atraso e tambem sem atraso. Ja os menores numeros de creditos concedidos foram para os 

produtos Capital de Giro Penta 15 - anos e Capital de Giro 15 anos sendo concedidos 10 
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creditos para cada modalidade, representando no universo da pesquisa um percentual de 

0,50% para cada modalidade de microcredito. Esse numero reduzido pode ser justificado 

em virtude de estes produtos terem sido inseridos na empresa apenas por um curto espago 

de tempo, uma vez que os mesmo foram concedidos no periodo em que a instituigao estava 

comemorando seus 15 anos de atividades no estado da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 8 - Q ua ntida de de P a rce la s 

Q ua ntida de de P a rce la s S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

Tres 4 0,20 5 0,25 9 0,45 

Quatro 388 19,37 1181 58,96 1569 78,33 

C inco 56 2,80 147 7,34 203 10,13 

Seis 55 2,75 167 8,34 222 11,08 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Os microcreditos oferecidos pelo CEAPE/PB possuem prazos que variam de 30 a 180 dias 

( 1 - 6 meses). Por se tratar de pequenos creditos os clientes em sua grande maioria optam 

por retirarem esse creditos no prazo maxirno de 4 meses tendo em vista que os mesmos 

obterao 3 vezes ao ano novos recursos junto a instituigao. Assim de acordo com a tabela 

acima dos 2003 microcreditos oferecidos pelo CEAPE/PB na cidade de Pombal nos anos de 

2005 a 2009 foram realizadas 1569 operagoes com prazo de pagamento em 4 parcelas, 

porem um numero expressivo destes creditos apresentaram atraso junto a empresa, 

representado por 1181 creditos. Durante todo o periodo em estudo apenas 9 operagoes de 

creditos foram concedidas com prazo de pagamento para 3 meses, dos 9 creditos 

destinados aos empreendedores 5 apresentaram atrasos e apenas 4 nao apresentou atraso 

em nenhuma das 3 parcelas. Em termos de percentuais, analisando a tabela acima, tem-se 

que o maior percentual de creditos concedidos foram destinados com prazo maxirno de 

pagamento em 4 parcelas, pois conforme a tabela foram concedidos 78,33% do valor total 

dos microcreditos que o Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado da 

Paraiba concedeu neste periodo analisado. Dos 78,33% dos creditos destinados com este 

prazo, 58,96% apresentaram atrasos para a instituigao enquanto que apenas 19,37% nao 

atrasaram suas parcelas junto ao Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do 

estado da Paraiba - CEAPE/PB. Os menores percentuais indicam que 0,20% dos creditos 

foram destinados em ate tres parcela e que este percentual representa que nao houve 

atraso por parte dos clientes ao que se refere em cumprir com suas obrigag5es junto a 
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instituigao estudada, ja 0,20% dos creditos concedidos corn prazo de tres meses para 

quitagao apresentaram atraso para a empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 9 - T ipo de S e tor do E m pre e nd im e nto 

S e tor S e m Atra so % C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

Comercio 421 21,02 1305 65,15 1726 86,17 

Servigos 24 1,20 180 8,99 204 10,18 

Produgao 58 2,90 15 0,75 73 3,64 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

O Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do estado da Paraiba classifica os 

empreendimentos de acordo com o setor em tres modalidades (comercio, servigos e 

produgao). De acordo com a tabela 9, o setor de produgao foi o que menos se favoreceu 

com os microcreditos concedidos pela instituigao em estudo, totalizando 3,64% dos 

microcreditos que o CEAPE/PB concedeu de 2005 a 2009, este percentual representa 

apenas 73 creditos dos quais 58 nao apresentaram atrasos, que equivale a 2,90% do que a 

empresa concedeu de microcredito. Ja o setor de comercio foi o mais favorecido com os 

creditos, obtendo 86,17% da quantidade total concedida, porem tambem foi o que mais 

apresentou atraso nos referidos creditos totalizando 1305 operagoes que apresentaram 

atrasos, representando no universo pesquisado 65,15% dos creditos destinados ao 

pequenos empreendedores da cidade de Pombal. 

T a be la 10 - T e m p o de Ativ ida de ( a nos) 

T e m p o de Ativida de S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C om Atra so % T ota l T ota l (%) 

0 a 4 218 10,88 714 35,65 932 46,53 

5 a 9 166 8,29 470 23,46 636 31,75 

Acima de 9 119 5,94 316 15,78 435 21,72 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

A tabela 10 apresenta a situagao dos creditos de acordo com o tempo de atividade por conta 

propria dos empreendedores que captaram os recursos. De acordo com a tabela, quanto 

menor o tempo de atividade maior o numero de operagoes atrasadas, mas segue quase que 

na mesma escala a quantidade de creditos sem atraso. Observa-se, portanto que 714 

operagoes de creditos concedidas a empreendedores que estavam atuando na atividade do 

negocio a pelo menos 4 anos apresentaram situagoes de atraso no credito, representando 
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em percentuais 35,65% da quantidade total de credito concedido, enquanto que com o 

mesmo periodo de atividade apenas 218 operag5es mantiveram seus registros em dias, 

quantidade esta que equivale a apenas 10,88% dos creditos concedidos. Os clientes que 

estavam atuando com a atividade a mais de 9 anos foram os que menos tiveram acesso aos 

2003 creditos ofertados pelo CEAPE/PB e consequentemente os que menos atrasaram 

seus creditos junto a instituigao mantendo apenas 316 creditos dos 1500 creditos que 

constaram no banco de dados da instituigao como credito que apresentou atraso no periodo 

de 2005 a 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 11 - T ipo de C re dito 

T ipo de C re dito S e m Atra so % C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

Giro Individual 48 2,40 40 2,00 88 4,40 

Giro G rupo 455 22,72 1460 72,89 1915 95,60 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

De acordo com o tipo de credito para capital de giro a empresa apresenta dois tipos de 

microcredito, o giro individual e o giro grupo. A tabela acima indica que dos creditos 

destinados para capital de giro individual 2,4% dos creditos analisados que foram 

concedidos nao foram pagos com atrasos e apenas 2% dos creditos atrasaram seus 

pagamentos junto a Organizagao em estudo, o que indica que foram destinados apenas 

4,40% dos creditos para capital de giro individual durante o periodo analisado. Ja os 

microcreditos concedidos em forma de capital de giro grupo estao representados na tabela 

acima por 22,72% operagoes concedidas e quitadas em dias e 72,89% microcreditos 

concedidos e que nao foram pagos em dias. Portanto, dos creditos oferecidos para capital 

de giro individual, que e o credito destinado ao cliente de forma individual, exigindo apenas 

do mesmo um avalista que comprove renda de acordo com o valor que ele deseja solicitar 

junto a empresa, 48 creditos nesta modalidade nao apresentaram atrasos, enquanto que 40 

creditos apresentaram, portanto este ultimo corresponde a menos da metade dos creditos 

oferecidos para clientes individuais. O credito capital de giro grupo, foi o que mais foi 

captado pelo publico alvo do CEAPE/PB na cidade de Pombal, representado por 1915 

operagoes, onde 1460 apresentaram registros de atrasos junto a empresa e apenas 455 nao 

apresentou problema para a instituigao ao que se refere a quitagao do credito 
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T a be la 12 - S ta tus do C lie nte 

S ta tus do C lie nte S e m Atra so % C o m Atra so % T ota l T ota l (%; 

Novo 123 6,14 461 23,02 584 29,16 

Renovaeao 380 18,97 1039 51,87 1419 70,84 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

A tabela 12 apresenta o status dos clientes no ato da liberagao dos creditos. Assim de 

acordo com a referida tabela pode-se verificar que das 2003 concessoes de creditos que o 

CEAPE ofereceu 584 foram para clientes que estavam tendo acesso ao credito pela 

primeira vez na Instituigao e destes 123 creditos nao apresentaram atraso em contrapartida 

a maioria apresentou atraso para quitagao do credito, representado por 461 operagdes. Dos 

1419 microcreditos oferecidos para os clientes que estavam atendo acesso em carater de 

renovagao junto ao CEAPE, 380 destes estavam em situagao positiva, apresentando, 

portanto situagao regular junto a empresa, enquanto que, 1039 dos creditos renovados 

apresentaram atrasos para a empresa estudada. Analisando os dados em percentuais, 

verifica-se que houve mais atrasos com creditos em que os clientes que estavam obtendo 

os mesmos eram renovagoes do que com clientes novos, pois os dados indicam que 

51,87% dos creditos renovados atrasaram, enquanto que 23,02% dos clientes novos 

atrasaram suas operagoes de creditos junto ao CEAPE/PB na cidade de Pombal. O grafico 

ainda indica que dos clientes novos que obtiveram creditos juntos a empresa, 6,14% dos 

creditos concedidos a eles nao apresentaram atraso nas parcelas, ja das renovagoes este 

percentual foi de 18,97% dos creditos. 

T a be la 13 - C re dito e m C a stigo 

C re dito C a stiga do S e m Atra so % C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

S im 0 0,00 215 10,73 215 

Nao 503 25,11 1285 64,15 1788 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 

10,73 

89,27 

100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

O Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do estado da Paraiba costuma castigar 

seus creditos duas vezes ao ano no final de cada semestre. Portanto ao final destes 

semestres os creditos que apresentaram atraso superior a 180 dias serao castigados. Como 

o estudo reporta-se a 2003 creditos liberados e destes 503 nao apresentaram atraso na 

quitagao dos mesmos, estes nao poderiam ser castigados uma vez que o castigo acontece 

apenas nos creditos atrasados. Assim a presente tabela apresenta 215 creditos castigados 
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e 1788 creditos nao castigados no periodo de 2005 a 2009. Ainda de acordo com a tabela 

acima se verifica que em percentuais no periodo estudado foram castigados 10,73% dos 

creditos concedidos por estes apresentarem atraso superior a 180 dias. A mesma tabela 

indica que foram feitas 64,15% operagoes de creditos que apresentaram atraso junto ao 

CEAPE, porem estes atrasos nao ultrapassaram os 180 dias e por este motivo os mesmo 

nao foram castigados para a instituigao estudada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 14 - Atra so no C re dito (dia s) 

A tra so na s P a rce la s S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l (%) 

0 503 25,11 0 0,00 503 25,11 

de 1 a 31 0 0,00 1023 51,07 1023 51,07 

de 32 a 42 0 0,00 49 2,45 49 2,45 

acima de 42 0 0,00 428 21,37 428 21,37 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Observa-se na tabela acima que das 2003 operagoes de creditos concedidos pelo Centra de 

Apoio aos Pequenos Empreendimentos do estado da Paraiba, 503 nao apresentaram 

nenhum atraso em nenhuma de suas parcelas, enquanto que, 1500 apresentaram atrasos. 

Verifica-se ainda que os atrasos de 1 a 31 dias foram os mais frequentes para os 

empreendedores que captaram o microcredito totalizando assim 1023 creditos. Assim tem-

se que foram realizadas 25,11% de operagoes de creditos que constaram atraso para a 

quitagao do mesmo, porem mais da metade dos 2003 creditos concedidos apresentaram 

atrasos de 1 a 31 dias junto a instituigao representando no grafico acima uma percentual de 

51,07% das operagoes efetuadas. O menor percentual de creditos que atrasaram foram 

para os empreendedores que mantiveram atrasos de 32 a 42 dias junto a empresa 

representando este um percentual de 2,45% dos creditos concedidos. 

4.1 .3 D a dos F ina nce iros e m R e a is (R$) . 

A seguir serao analisados dos dados financeiros (valor do credito aprovado, ativo circulante 

total, ativo fixo total, ativo total, passivo circulante total, passivo total, receita de vendas, 

custo total, margem bruta, despesa total e lucro liquido) em reais, das 2003 operagoes de 

microcreditos concedidas pelo Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos na cidade 

de Pombal no periodo de 2005 a 2009. 
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T a be la 15 - V a lor do C re dito A prova do (R$) 

C re dito Aprova do( R $ ) S e m Atra so % C om Atra so % T ota l T ota l % 

Ate 1.000,00 373 18,62 1246 62,21 1619 80,83 

de 1.001,00 a 2.001,00 69 3,44 185 9,24 254 12,68 

Acima de 2.001,00 61 3,05 69 3,44 130 6,49 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mmmmmmmmmmsimmmMmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmMmmmmmmmmmm^ 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Verificando a tabela 15 observa-se que os clientes que tiram acima de R$ 2.000,00 de 

creditos sao responsaveis por 130 creditos dos 2003 que o CEAPE emprestou aos 

pequenos empreendedores da cidade de Pombal durante o periodo analisado, e que destes 

130 creditos, 61 nao apresentaram atrasos enquanto que 69 foram atrasados pelos 

empreendedores. A maioria dos clientes receberam microcreditos no valor de ate 

R$1.000,00 representado por 80,83% dos creditos concedidos, sendo que 373 creditos 

oferecidos na faixa de valor nao atrasaram, porem 18,62% nao apresentaram atrasos e 

1246 creditos foram atrasados representado em percentuais por 62,21% dos creditos que o 

Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos na cidade de Pombal concedeu no 

periodo em analise. O menor percentual registrado foi para os creditos concedidos acima de 

R$ 2.001,00 que indicaram que 3,05% de creditos que nao atrasaram e 3,44% de creditos 

que atrasaram junto a instituicao em estudo durante o periodo analisado. 

T a be la 16 - Ativo C ircula nte T ota l (R$) 

Ativo C ircula nte T ota l S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C om Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 140 6,99 530 26,46 670 33,45 

2.001,00 a 4.001,00 132 6,59 425 21,22 557 27,81 

4.002,00 a 6.002,00 69 3,44 194 9,69 263 13,13 

acima de 6.002,00 162 8,09 351 17,52 513 25,61 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

A tabela acima diz respeito aos valores que tenham realizacao imediata, certa ou provavel 

em um curto prazo de tempo, como valores do disponfvel (caixa ou banco), contas a receber 

(vendas a prazo) e estoques (mercadorias, materia-prima, produtos semi-acabados e 

acabados), assim, analisado o ativo dos empreendimentos em estudo, verifica-se pela 

tabela acima que dos empreendimentos que tinha ativo circulante de R$ 4.002,00 a R$ 

6.002,00, estes foram os que receberam o menor numero de creditos que o CEAPE 

concedeu no periodo analisado. Portanto de acordo com a referida tabela foram concedidos 
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69 creditos que nao atrasaram e 194 que constaram atraso para empreendimentos onde o 

ativo fixo variava de R$ 4.002,00 a R$ 6.002,00. A maioria dos creditos foram destinados 

para empreendedores que tinham seu ativo circulante total em ate R$ 2.000,00, o que 

representa 670 microcreditos concedidos, sendo que destes 140 nao constaram atraso e 

530 atrasaram em qualquer uma de suas parcelas. Ainda de acordo com a tabela acima 

observa-se que os menores percentuais de creditos emprestados foram pra 

empreendimentos onde o ativo circulante era de R$ 4.002,00 a R$ 6.002,00, registrando 

3,44% e 9,69% de creditos que nao atrasaram e que mantiveram atraso respectivamente. 

Ainda de acordo com a tabela a maior quantidade de credito que nao atrasaram foi 

concedida para os clientes que tinham ativo circulante total superior a R$ 6.002,00. Ja dos 

clientes que mantiveram atraso o maior percentual de credito concedido foi destinado para 

aqueles onde o seu ativo circulante total era de ate R$ 2.000,00 mensal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 17 - A t ivo F ixo T ota l (R$) 

Ativo F ixo T ota l (R$) S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 403 20,12 1273 63,55 1676 83,67 

2.001,00 a 4.001,00 26 1,30 78 3,89 104 5,19 

4.002,00 a 6.002,00 18 0,90 42 2,10 60 3,00 

acima de 6.002,00 56 2,80 107 5,34 163 8,14 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

O ativo fixo corresponde a todos os bens de permanencia duradoura, destinados ao 

funcionamento do empreendimento, verifica-se na tabela 17 que de acordo com essa 

classificagao, as menores quantidades de credito concedido de acordo com o ativo fixo total 

dos empreendedores que obtiveram microcreditos no periodo estudado foram destinados 

para empreendimentos onde o ativo fixo total era de R$ 2.001,00 a R$ 6.002,00. Verifica-se 

na tabela acima que empreendimentos onde o ativo fixo total era de R$ 4.002,00 a R$ 

6.002,00 foram responsaveis pela captagao de 60 creditos seguidos pelos empreendimentos 

que apresentava ativo fixo total no valor de R$ 2.001,00 a R$ 4.001,00 que obtiveram 104 

creditos juntos ao Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do estado da Paraiba 

no ponto de atendimento da cidade de Pombal, sendo que dos 60 creditos, 18 foram 

quitados rigorosamente em dias e 42 apresentaram atrasos, ja dos 104 creditos concedidos 

26 foram quitados sem atrasos nas parcelas enquanto que 78 apresentaram atraso para o 

CEAPE/PB. Ainda de acordo com a tabela, foram concedidas 1273 operagoes de 

microcreditos para empreendimentos que tinham ativo fixo total de ate R$ 2.000,00 e, 
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portanto todos apresentaram atrasos. Contudo foram concedidos 403 creditos para o 

mesmo segmento de valor de ativo fixo onde os mesmos nao apresentaram nenhum atraso 

para quitagao do referido credito. Em percentuais tem-se que os empreendimentos que 

obtiveram mais recursos em forma de capital de giro junto ao Centra de Apoio aos 

Pequenos Empreendimento na cidade de Pombal, de acordo com o ativo fixo total, foram 

aqueles que tinham em seu baiango patrimonial ativo fixo total de ate R$ 2.000,00, sendo 

que de acordo com a tabela foram captados 20,12% destes creditos que nao mantiveram 

atraso e 63,55% de creditos que atrasaram. O menor percentual de credito concedido de 

acordo com esta classificagao e que nao mantiveram atrasos foi para aqueles 

empreendimentos que tinham valores entre R$ 4.002,00 e R$ 6.002,00 em ativo fixo total e 

2,10% de creditos que atrasaram com essa mesma faixa de valores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 18 - Ativo T ota l (R$) 

A t ivo T ota l (R$) S e m Atra so % C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 121 6,04 450 22,47 571 28,51 

2.001,00 a 4.001,00 130 6,49 418 20,87 548 27,36 

4.002,00 a 6.002,00 67 3,34 204 10,18 271 13,53 

acima de 6.002,00 185 9,24 428 21,37 613 30,60 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Analisando os dados do ativo em seu valor total, verifica-se que dos 1500 microcreditos que 

apresentaram atrasos para o CEAPE/PB nao houve tanta variagao de credito de acordo com 

a divisao de valores estabelecida na pesquisa. Assim de acordo com a tabela acima foram 

concedidos 271 creditos para os empreendimentos em que o ativo total era de R$ 4.002,00 

a R$ 6.002,00, sendo que destes 67 foram pagos em dias e 204 apresentaram atrasos. A 

Tabela acima demonstra que foram concedidos mais creditos para os empreendimentos em 

que o ativo total era acima de R$ 6.002,00, sendo que foram destinados 185 creditos para 

eles que nao atrasaram e 428 operagoes de microcreditos que constaram atrasos no 

sistema da empresa. Deste modo a tabela indica que foram concedidos 3,34% dos creditos 

para clientes que tinham ativo total de R$ 4.002,00 a R$ 6.002,00 e que de acordo com a 

referida tabela esses creditos nao apresentaram atrasos por parte dos empreendedores que 

os obtiveram. Ja o maior percentual representado por 22,47% foi destinado para os clientes 

que possuiam ativo total de ate R$ 2.000,00, porem este mesmo percentual representa o 

maior fndice de atraso de acordo com essa classificagao conforme mostra a tabela 18. 
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T a be la 19 - P a ssivo C ircula nte (R$) 

Passivo Circulante Total Sem Atraso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C om Atraso % Total Total % 

0,00 a 2.000,00 460 22,97 1396 69,70 1856 92,66 

2.001,00 a 4.001,00 15 0,75 62 3,10 77 3,84 

4.002,00 a 6.002,00 5 0,25 18 0,90 23 1,15 

acima de 6.002,00 23 1,15 24 1,20 47 2,35 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

O passivo circulante de uma empresa e representado pelo registro das obrigacoes a curto 

prazo destes empreendimentos (fornecedores, contas a pagar, tributos, ernprestimos e 

adiantamentos de clientes) e de acordo com a tabela acima verifica-se que os pequenos 

empreendedores que captaram recursos junto ao CEAPE/PB na cidade de Pombal 

possuiam em sua grande maioria passivo circulante total em ate R$ 2.000,00, o que 

representa que estas atividades podem estar sendo desenvolvidas em sua grande maioria 

com capital proprio ou com captagao de recursos em instituigoes que fomentam o capital de 

giro. A tabela acima indica que foram concedidas para estes empreendimentos 460 

operagoes de microcreditos que nao apresentaram atrasos para a instituigao enquanto que 

um valor elevado dos creditos foi destinado para os mesmos (1396) apresentando atraso 

para a Organizagao. Os empreendimentos que menos captaram recursos junto ao CEAPE 

de acordo com a esta classificagao foram aquele em que o passivo circulante era de R$ 

4.002,00 a R$ 6.002,00 seguido daqueles onde o passivo circulante era superior a R$ 

6.002,00 que obtiveram 47 creditos e destes 23 nao apresentaram atrasos enquanto que 24 

apresentaram. Assim verifica-se que em percentuais, o menor indice de credito concedido 

de acordo com o passivo circulante dos empreendimentos que captaram capital de giro na 

cidade de Pombal no CEAPE/PB foi para aqueles que realmente apresentavam passivo 

circulante mensal de R$ 4.002,00 a R$ 6.002,00, representado por 02,5% e 0,90%, que nao 

apresentaram atraso e que apresentaram, respectivamente. Porem dos creditos que nao 

atrasaram o maior percentual de credito concedido foi para clientes que tinha passivo 

circulante mensal de ate R$ 2.000,00 representado na tabela por 22,97% dos creditos 

concedidos. O maior percentual dos creditos feitos pelo CEAPE foi para clientes que tinha 

passivo circulante de ate R$ 2.000,00, que na tabela esta representado por 69,70% dos 

creditos concedidos, porem este indice representa o maior numero de credito atrasado de 

acordo com esta classificagao dos creditos que foram concedidos pela empresa. 
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T a be la 20 - P a ssivo T ota l (R$) 

P a ssivo T ota l (R$) S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 121 6,04 450 22,47 571 28,51 

2.001,00 a 4.001,00 130 6,49 418 20,87 548 27,36 

4.002,00 a 6.002,00 67 3,34 204 10,18 271 13,53 

acima de 6.002,00 185 9,24 428 21,37 613 30,60 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

A menor quantidade de credito concedido para os 2003 empreendedores que captaram os 

recursos junto a Instituigao em estudo foi destinada para aqueles empreendimentos que 

apresentaram em seu balango o passivo total de R$ 4.002,00 a R$ 6.002,00, sendo estes 

responsaveis por 67 creditos que mantiveram em dias suas operagoes de microcredito, 

enquanto que para os mesmo foram concedidas 204 que atrasaram. Os creditos que mais 

apresentaram atrasos foi destinado para os empreendimentos onde o passivo total era de 

ate R$ 2.000,00 de acordo com a referida tabela, ja os creditos concedidos que menos 

mantiveram atrasos foram destinados para aqueles onde o empreendimento apresentava 

em seu balango passivo total superior a R$ 6.002,00 totalizando 185 microcreditos. Em 

percentuais verifica-se que de acordo com o passivo total mensal dos empreendimentos que 

estao sendo analisadados que obtiveram creditos no Centra de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos do estado da Paraiba no periodo estudado apresenta os menores indices 

de obtengao de creditos em 33,34% e 10,18%, sem e com atrasao respectivamente. Ja os 

maiores indices registrados sao de 22,47% dos creditos concedidos para que clientes que 

possuiam passivo total mensal de ate R$ 2.000,00 e de 9,24% dos creditos que nao 

atrasaram para clientes em que o seu empreendimento possuia passivo total superior a R$ 

6.002,00 mensal. 

T a be la 21 - R e ce ita de V e nda s (R$) 

R e ce ita de V e nda s S e m Atra so % C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 202 10,08 739 36,89 941 46,98 

2.001,00 a 4.001,00 172 8,59 476 23,76 648 32,35 

4.002,00 a 6.002,00 40 2,00 118 5,89 158 7,89 

acima de 6.002,00 89 4,44 167 8,34 256 12,78 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 
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Levando em consideragao que a receita de vendas corresponde a vendas de mercadorias 

e/ou servigos que fazem parte da atividade fim do empreendimento e que o CEAPE toma 

esta informagao no ato do levantamento socio, economico e financeiro para a analise do 

credito verifica-se conforme demonstrado na tabela acima que foram concedidos 202 

creditos que nao mantiveram atrasos e 739 operagoes de microcreditos que registraram 

atrasos nessas operagoes juntos a empreendimentos em que sua demonstragao de 

resultado indicavam receitas de vendas de ate R$ 2.000,00 mensais, seguidos de 172 

creditos que nao atrasaram e 476 que mantiveram atrasos, para os empreendimentos que 

apresentavam receita de vendas entre R$ 2.001,00 e R$ 4.001,00 em suas demonstragoes 

de resultado. O menor numero de credito concedido foi para os empreendimentos em que a 

receita de vendas era de R$ 4.002,00 a R$ 6.002,00 mensal, totalizando assim 158 creditos 

e destes 40 foram pagos em dias e 118 apresentaram atrasos para a empresa que 

concedeu o credito no periodo em estudo. Em percentuais verifica-se que os maiores 

indices registrados de creditos concedidos pelo CEAPE/PB na cidade de Pombal de acordo 

com a receita de vendas mensal que constam nos demonstratives de resultados dos 

empreendimentos que obtiveram os creditos na empresa foram de 10,08% de creditos que 

nao atrasaram e 36,89% de creditos que atrasaram onde a receita de venda era de ate R$ 

2.000,00 mensal, enquanto que dos creditos que apresentaram atraso para a Instituigao 

este percentual esta representado pela tabela acima em 36,89%. Os menores indices 

registrados de creditos concedidos sao para empreendimentos em que a receita de vendas 

mensal e de R$ 4.002,00 a R$ 6.002,00, estando este indice representado na tabela por 

2,00% dos creditos que nao atrasaram e 5,89% dos creditos que atrasaram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 22 - C usto T ota l (R$) 

C usto T ota l (R$) S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 365 18,22 1200 59,91 1565 78,13 

2.001,00 a 4.001,00 66 3,30 172 8,59 238 11,88 

acima de 4.001,00 72 3,59 128 6,39 200 9,99 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Os custos levados em consideragao na fibae juntos aos empreendimentos estudados 

correspondem aqueles em que estao diretamente ligados ao processo produtivo e que sao 

pagos independentes do faturamento (custos fixos) e aqueles em que estes tern relagao 

proporcional e direta com a quantidade de produtos (custos variaveis), assim de acordo com 

a tabela acima ievou-se em consideragao o custo total destes empreendimentos. A tabela 
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indica que foram concedidos 66, 72 e 365 creditos que nao mantiveram atrasos para 

empreendedores em que os custos totais de seus empreendimentos eram de R$ 2.001,00 a 

R$ 4.001,00; acima de R$ 4.001,00 e de ate R$ 2.001,00 respectivamente, ja dos creditos 

que mantiveram atrasos foram concedidos 128, 172 e 1200 para clientes em que os 

empreendimentos apresentavam custos totais acima de R$ 4.001,00; de R$ 2.001,00 a R$ 

4.001,00 e de ate R$ 2.000,00, respectivamente. Portanto, em percentuais a tabela indica 

que foram concedidos 3,30% dos creditos que nao mantiveram atrasos para 

empreendedores em que os custos totais de seus empreendimentos eram de R$ 2.001,00 a 

R$ 4.001,00 representando o menor indice de credito concedido de acordo com esta 

classificagao, ja para com relagao aos creditos que atrasaram o menor percentual 

representado na tabela e de 6,39% dos creditos em que os custos totais eram acima de R$ 

4.001,00. Os maiores indices registrados sao de 18,22% para os creditos que nao 

atrasaram e de 59,91% dos creditos que atrasaram, ambos os percentuais estao 

representados pelos empreendimentos em que os custos totais mensais eram de ate R$ 

2.000,00. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 23 - M a rge m Bruta (R$) 

M a rge m Bruta (R$) S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 363 18,12 1195 59,66 1558 77,78 

2.001,00 a 4.001,00 65 3,25 179 8,94 244 12,18 

acima de 4.001,00 75 3,74 126 6,29 201 10,03 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

A tabela 23 indica que foram concedidos 1195 creditos que atrasaram com margem bruta de 

ate R$ 2.000,00, sendo que com esta mesma margem foram apresentados 363 creditos que 

nao atrasaram seus creditos junto a instituigao em estudo, ainda de acordo com a tabela a 

menor quantidade de creditos foi concedida para os empreendedores em que apresentaram 

em suas demonstragao de resultado, margem bruta acima de R$ 4.001,00 sendo 

concedidos para estes 201 creditos dos quais 75 nao atrasaram e 126 atrasaram. Para tanto 

pode-se ainda apresentar os dados da tabela acima que indica que foram concedidos 

59,66% dos creditos para empreendimentos em que a margem bruta era de ate R$ 2.000,00 

e que este percentual representa a quantidade de creditos que atrasaram, tal indice indica o 

maior percentual de credito concedido de acordo com a classificagao da tabela. As menores 

quantidades de credito concedidas foram para os que tinham margem bruta mensal de R$ 

2.001,00 a R$ 4.001,00 para clientes que nao atrasaram representado na tabela por 3,25% 
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dos creditos e 6,29% dos creditos que atrasaram para aqueles empreendimentos que 

apresentaram margem bruta mensal acima de R$ 4.001,00. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a be la 24 - D e spe sa T ota l (R$) 

D e spe sa T ota l (R$) S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 454 22,67 1413 70,54 1867 93,21 

2.001,00 a 4.001,00 19 0,95 48 2,40 67 3,34 

acima de 4.001,00 30 1,50 39 1,95 69 3,44 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

Levando em consideragao que as despesas representam transaeoes comerciais que 

acarretam diminuigoes no ativo ou aumento no passivo e que as mesmas decorrem das 

atividades normais do empreendimento, e que a tabela acima apresenta os dados dos 2003 

creditos concedidos pelo CEAPE/PB no ponto de atendimento da empresa na cidade de 

Pombal, levando em consideragao as despesas totais, a saber: Despesas Administrativas, 

que correspondem ao pagamento do pessoal administrativo, manutengao e limpeza, alem 

de eomunicagao e propaganda; Despesas com Vendas, que correspondem ao pagamento 

de comissao de vendedores, despesas com fretes, viagens para aquisigao e venda das 

mercadorias; Despesas Tributarias que sao aquelas que estao relacionadas aos encargos 

tributarios como impostos e por fim as Despesas Financeiras, que sao despesas com agua, 

luz, telefone e aluguel. Assim de acordo com a tabela acima os empreendimentos que 

mantinham o menor valor de despesa foram os que mais atrasaram seus creditos, sendo 

concedidos 1413 microcreditos que atrasaram para empreendedores em que seus 

empreendimentos estavam registrados na DRE as despesas totais no valor de ate R$ 

2.000,00. As menores quantidades de creditos foram destinadas para os empreendimentos 

em que as despesas totais eram superiores a R$ 2.000,00. Contudo, verifica-se que de 

acordo com a tabela acima os empreendimentos que mantinham o menor valor de despesa 

em percentuais foram os que mais atrasaram seus creditos, sendo concedidos 70,54% dos 

microcreditos que apresentaram atrasos para empreendedores que tinham registrados na 

DRE as despesas totais no valor de ate R$ 2.000,00 mensal. As menores quantidades de 

creditos foram destinadas para os empreendimentos em que as despesas totais eram de R$ 

2.001,00 a R$ 4.001,00 para os clientes que nao atrasaram representado por 0,95% dos 

creditos e dos que atrasaram representado na tabela por 1,95% sendo que este ultimo 

apresentavam na DRE despesas mensal superior a R$ 4.001,00. 
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T a be la 25 - Lucro L iquido (R$) 

Lucro L iquido (R$) S e m Atra so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% C o m Atra so % T ota l T ota l % 

0,00 a 2.000,00 402 20,07 1303 65,05 1705 85,12 

2.001,00 a 4.001,00 46 2,30 127 6,34 173 8,64 

acima de 4.001,00 55 2,75 70 3,49 125 6,24 

TOTAL 503 25,11 1500 74,89 2003 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 2010 

De acordo com a tabela 25 foram concedidas 1303 operagoes de microcreditos que 

apresentaram atrasos para empreendedores que apresentavam lucro liquido em seus 

empreendimentos de ate R$ 2.000,00. A tabela ainda indica que apenas 70 creditos foram 

concedidos e que apresentaram atrasos para clientes em que o lucro liquido era superior a 

R$ 4.001,00. Dos creditos que nao atrasaram a maior quantidade foi concedida para os 

empreendimentos que apresentaram lucro liquido de ate R$ 2.000,00 totalizando 402 

operagoes de microcreditos. Assim os dados em percentuais de acordo com a tabela 25, 

apresentam que foram concedidas 65,05% de operagoes de microcreditos que 

apresentaram atrasos para empreendedores que apresentavam lucro liquido em seus 

empreendimentos de ate R$ 2.000,00. A tabela ainda indica que apenas 3,49% dos creditos 

que foram concedidos e que apresentaram atrasos foram para clientes em que o lucro 

liquido era superior a R$ 4.001,00. Dos creditos que nao atrasaram a maior quantidade foi 

concedida para os empreendimentos que apresentaram lucro liquido de ate R$ 2.000,00 

totalizando 20,07% das operagoes de microcreditos concedidas e a menor quantidade dos 

creditos concedidos que nao atrasara foram de 2,30% para empreendimentos em que o 

lucro liquido variava de R$ 2.001,00 a R$ 4.001,00 mensal. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

O presente trabalho procurou analisar de forma clara e sucinta os diversos fatores que sao 

essenciais para a concessao de microcredito produtivo orientado a partir de um estudo de 

caso desenvolvido no Centra de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do estado da 

Paraiba, onde atraves dos indicadores economicos, sociais e financeiros que estavam 

diretamente ligados para a analise do credito foi possivel tragar um perfil do empreendedor 

que busca por alternativa de credito junto ao CEAPE/PB. 

Para tanto verificou-se que o perfil dos empreendedores que obtiveram recursos na 

empresas no periodo analisado sao de pessoas que possuem idade entre 29 e 39 anos, do 

sexo feminino, e que possuem ate 04 (quatro) dependentes, a maioria apresentou possuir 

apenas o 1 9 grau incompleto. Este, portanto e o perfil do empreendedor de acordo com os 

dados sociais obtidos junto ao CEAPE/PB na cidade de Pombal no periodo de 2005 a 2009. 

Tragando um perfil economico, os empreendimentos apresentam-se para a empresa como 

sendo em sua grande maioria de sobrevivencia, portanto trata-se de empreendedores que 

vivem na informalidade. Ainda de acordo com os dados economicos a maioria dos creditos 

foram concedidos para pequenos empreendimentos do setor de comercio e que estes 

estavam inseridos no mercado de trabalho em sua grande maioria a ate 04 anos e que 

obtiveram creditos em forma de capital de giro em grupo, alem de a maioria representar 

creditos para clientes que estavam renovando e que portanto os clientes novos sao minoria. 

De acordo com os dados financeiros apresentados, os empreendedores que mais tiveram 

acesso ao credito fornecido pelo CEAPE/PB, captaram ernprestimos maxirno de ate R$ 

1.000,00 e que estes creditos foram concedidos pra empreendimentos que apresentavam 

em seu balango patrimonial, ativo e passivo circulante de ate R$ 2.000,00 mensal. Os 

demonstratives contabeis que o CEAPE solicita em forma de pergunta ao empreendedor no 

ato da visita tecnica ao empreendimento do cliente aponta que este possuem ativo total 

superior a R$ 6.002,00 mensal e, por conseguinte mesmo valor de passivo para as contas 

pat r imonia is . Ja para as contas de resul tado os empreend imentos apresentaram 

em suas DRE valores de ate R$ 2.000,00 mensal por c lassi f icagao de conta . 

Feita a analise dos resultados, verifica-se que os fatores essencias para a concessao de 

microcredito produtivo orientado estao subdivididos em fatores, sociais, economicos e 
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financeiros. Para tanto a faixa etaria e o grau de escolaridade sao fatores socais que devem 

ser levados em consideragao na hora da analise do credito, ja o tipo de produto que a 

empresa oferece aos empreendedores, a quantidade de parcelas e o status dos clientes que 

sao fatores economicos, estes devem ser analisados a fim de obter um melhor resultado ao 

que se refere ao retorno do dinheiro desembolsado pela instituigao em analise e por fim tern-

se os fatores financeiros como, o valor do credito concedido, o ativo fixo total e o lucro 

liquido que sao essencias para a concessao dos creditos. 

Em meio as informagoes aqui contidas, espera-se que as mesmas possam ser uteis e 

relevantes tanto para os tomadores de credito quanto para as empresas que concedem 

estas linhas de creditos e que por ventura estudos sejam feitos acerca do conteudo afim de 

novas pesquisas culminarem na criagao de modelos alternatives em analise de 

microcreditos produtivos orientado capazes de diminuir os riscos inerentes a concessao dos 

referidos creditos. 
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