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Nos ultimos anos os bancos privados de nosso Pais tern dado enfase ao 

crescimento organico como foco de suas operagoes e a busca pelo crescimento de 

seus ativos. A inclusao bancaria surge em meio a esse contexto como estrategia 

diferencial para esse crescimento. O presente trabalho visou identificar as praticas 

gerenciais e estrategias de inclusao bancaria, a partir de urn estudo comparat ivo 

entre gerentes do Bradesco em Postos de Atendimento Avangado (PAA) do sertao 

da Paraiba e do Rio Grande do Norte. Para tanto util izou-se de pesquisa 

bibliografica e documental , a fim de prospectar fundamentagao teorica sobre a 

tematica. Util izou-se tambem, de uma pesquisa de campo, tendo como foco a 

aplicagao de urn questionario. Foram selecionados atraves de amostragem nao-

probabil istica por conveniencia 10 (dez) gerentes dos PAA polarizados pela agenda 

Bradesco de Sao Bento - PB. Verif icou-se na pesquisa que a questao do 

crescimento de fluxo de correntistas e de correntistas/aposentados e pensionistas e 

dependente das estrategias util izadas dentro e fora do PAA e que esse crescimento 

pode chegar a ate 80% ao mes. Observou-se tambem, que todos os gerentes 

investigados seguem as mesmas metas e objetivos, e que se util izam de praticas 

gerencias voltadas muito mais para a divulgagao de produtos e prospecgao de 

clientes, do que na condugao do negocio. Isto pode ser expl icado pelas regras 

impostas pelo proprio Banco para o funcionamento dos postos, o que nao da 

margem para a difusao de outras praticas por parte desses gerentes. 

Palavras-chave: Praticas Gerenciais; PAA; Inclusao Bancaria. 
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In recent years the private banks of our Country have given emphasis to the organic 

growth as focus of its operations and the search for the growth of its asset. The 

banking inclusion appears in way to this context as distinguishing strategy for this 

growth. The present work aimed at to identify practical managemental and the 

strategies of banking inclusion, from a comparat ive study between controll ing of the 

Bradesco in Ranks of Advanced Attendance (PAA) of the hinterland of the Paraiba 

and the Rio Grande of the North. For in such a way it was used of documentary 

bibliographical research and, in order to prospecion theoretical recital on the thematic 

one. It was also used, of a field research, having as focus the interview through the 

application of a questionnaire. They had been selected through not-probabilist 

sampl ing for convenience 10 (ten) controll ing of the PAA polarized by the Bradesco 

agency of Are Bento - PB. It was verif ied in the research that the question of the 

growth of f low of account holders and account holders/pensioners and pensioners is 

dependent of the strategies used inside and outside of the PAA and that this growth 

can arrive up to 8 0 % at the month. It was also observed, that all the investigated 

controll ing fol low the same goals and objectives, and that if they use of practical you 

manage come back does not stop the spreading of products and prospection of 

customers, of what in the conduction of the business. This can be explained by the 

rules imposed for the proper Bank for the functioning of the ranks, what not of the 

edge for the diffusion of practical others on the part of these controll ing. 

Keyword: Practical Managemental ; PAA, Banking Inclusion. 
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1 INTRODUQAO 

1. 1 Consideracoes Introdutorias 

Nos ultimos anos os bancos privados de nosso Pais tern dado enfase ao crescimento 

organico 1 como foco de suas operagoes e a busca pelo crescimento de seus ativos. A 

inclusao bancaria surge em meio a esse contexto como estrategia diferencial para esse 

crescimento, pois na medida em que ele acontece, cresce tambem o numero da oferta de 

credito e produtos que constituem a carteira dessas instituigoes financeiras. 

Thompson Jr. e Strickland III (2000, 15) definem estrategia como sendo urn "conjunto de 

mudangas competitivas e abordagens comerciais que os gerentes executam para atingir o 

melhor desempenho da empresa. (...) e o planejamento do jogo de gerencia para reforgar a 

posigao da organizagao no mercado, promover a satisfagao dos clientes e atingir os 

objetivos de desempenho". 

A ideia de levar inclusao bancaria para cidades nao assistidas por servigos bancarios surgiu 

como uma estrategia na busca por atingir uma fatia do mercado brasileiro ainda esquecida 

por estas instituigoes. Segundo Luiz Carlos Trabuco Capi, presidente executivo do Bradesco 

em entrevista dada ao jornal O Globo (2009), "o sistema bancario nacional ja esta 

consolidado, o foco e organico e com diferenciagao na logistica de distribuigao". 

Essa fatia do mercado constitui na classificagao apresentada por Ferreira (2009), colunista 

da revista Istoe Dinheiro edigao 647/2009 como a classe "D" do pais. Tal classe segundo 

Ferreira (2009), tern sido objeto de desejo de empresas de varios segmentos, 

principalmente o setor bancario. Este movimento vem acontecendo pelo crescimento da 

participagao dessa classe no mercado consumidor, com expectativas de que nos proximos 

anos aumente cada vez mais seu poder aquisitivo, e consequentemente, a necessidade de 

urn atendimento bancario de qualidade e na comodidade de sua cidade. Ainda segundo 

1 FONTANA (2006) . Do ingles Organic Growth, signifies a expansao de urn negocio obtida pelo aumento da sua producao e 

vendas, em oposi?ao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opera56es de concentracao como fusoes e aquisicoes. Oriundo dos estudos de Van de Ven & Poole 

(1995), sobre o estudo a mudanga organizacional. 
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Ferreira (2009) a classe "D" surgira no mercado financeiro com urn valor de R$ 381,12 

bilhoes para gastar em 2011, oriundos de familias com renda mensal de ate R$ 1,5 mil. 

Diante desse contexto, as instituigoes financeiras se deparam com as seguintes indagagoes: 

Como levar inclusao bancaria a todos os brasileiros? Como chegar a todos os municipios? 

Como prestar urn atendimento de qualidade a esses novos correntistas? 

Para Cunha (2005, p.23): 

Independents dos diversos fatores que compoem uma organizagao, a 
empresa adota diferentes praticas gerenciais na condugao de suas agoes 
para atingir os objetivos da empresa. Em todos os setores e em todas as 
areas da empresa pode-se identificar diferentes praticas gerenciais que 
podem contribuir, promover e influenciar a inovagao nestas empresas. 

A partir dessa estrategia e diante de tais questionamentos a Organizagao Bradesco, 

identificada em pesquisa desenvolvida por Cunha (2005) como uma das empresas lideres 

em inovagao, comegou no inicio de 2007 a abertura de Postos de Atendimento Avangado 

(PPA) devidamente registrados e autorizados pelo Banco Central do Brasil em cidades de 

pequeno porte do interior dos estados Brasileiros, tal estrategia tern por objetivo atingir com 

servigos bancarios a grande massa da populagao distribuida pelos municipios do interior do 

Brasil. 

Para atender a esses novos correntistas com urn servigo personalizado e urn atendimento 

de qualidade, o PAA consta com a presenga de urn Gerente Bradesco, trabalhando nesses 

locais em horario integral. 

Por nao serem agendas, os PAA necessitam de urn apoio administrativo e de retaguarda, 

para isso, todos eles sao gerenciados pela agenda da cidade mais proxima, sendo, 

portanto, avaliados individualmente por seus resultados e sua expansao nas cidades onde 

estao localizados. 

Nesse contexto, cabe urn questionamento: porque existe diferenga nos desempenhos dos 

PAA quanto a conquista de numero de correntistas, se todos partilham dos mesmos 

recursos e condigoes de trabalho? 

Uma das possiveis respostas para esse questionamento e que o resultado do PAA, bem 

como a expansao de correntistas no processo de inclusao bancaria e fruto das praticas 

gerencias utilizadas pelos gerentes nas pragas em que atuam. Sendo meta do Bradesco o 
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crescimento organico, e como afirma Trabuco (2010), presidente executivo do Bradesco, o 

que diferenciara esse crescimento e a logistica de distribuigao, ou seja, a forma como os 

bancos privados chegaram ate a massa da populagao nao inserida nesse processo. Para o 

Bradesco a estrategia e a inauguragao de PAA em todo o Brasil, com gerentes capacitados 

para urn atendimento de qualidade e foco em resultados positivos. 

Segundo Correa (2009) "A gestao deve ser feita de forma que o administrador, atraves dos 

recursos que forem disponibilizados, faga com que a empresa alcance seus objetivos e 

atenda as necessidades de seus clientes internos e externos". Dessa forma o Gerente 

Bradesco, como administrador do PAA, desenvolvera praticas gerenciais cada vez mais 

voltadas para os resultados buscados pelo Bradesco nesse processo de inclusao atendo 

assim aos clientes no servigo bancario de facil acesso. 

Assim, neste trabalho busca-se responder o seguinte questionamento: quais sao as praticas 

gerenciais utilizadas pelos gerentes do Bradesco na estrategia de inclusao bancaria de 

cidades de pequeno porte do sertao da Paraiba e Rio Grande do Norte polarizadas pela 

agenda Sao Bento - PB? 

Para responder as esse questionamento o presente trabalho tern como sujeitos de pesquisa 

os gerentes Bradesco de PAA em cidades de pequeno porte do interior da Paraiba e do Rio 

Grande do Norte polarizados por uma agenda Bradesco. 

Com base na descrigao das estrategias gerenciais desenvolvidas pelos gerentes Bradesco 

de PAA's em suas respectivas cidades e que serao identificadas aquelas que contribuem de 

forma eficaz como elemento diferenciador no processo de inclusao bancaria. 

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos 

1.2.1 objetivo geral 
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O objetivo geral desta pesquisa e descrever as habilidades tecnicas utilizadas pelos 

gerentes do Bradesco na estrategia de inclusao bancaria de cidades de pequeno porte do 

sertao da Paraiba e Rio Grande do Norte polarizadas pela agenda Sao Bento - PB. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Tracar o perfil dos gerentes dos PAA estudados; 

• Apontar as habilidades tecnicas mais utilizadas entre os gerentes dos PAA, e 

• Descrever o funcionamento dos PAA na estrategia de inclusao bancaria. 

1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Justificativa 

O processo de inclusao bancaria no Brasil tern sido pauta indispensavel nas reunioes 

executivas dos grandes bancos privados de nosso pais. Chegar a todos os brasileiros e 

enxergar em cada urn deles a possibilidade de excelentes negocios e de majoracao de seus 

lucros tern se tornado urn objetivo impar na busca por crescimento organico e aumento de 

seus ativos. 

O Bradesco, segundo maior banco privado do pais segundo Ferreira (2009), sempre se 

manteve a frente de seus concorrentes no mercado varejista, embora tenha perdido a 

lideranga conquistada durante mais de 50 anos pela uniao em 2009 de dois grandes bancos 

privados Itau e Unibanco, ainda se sobressai em diferentes seguimentos a exemplo do 

corporate e do Private. 

Como estrategia e em busca por essa lideranga perdida, o Bradesco langou em julho de 

2009 a sua nova campanha institucional: Bradesco Presenga, e foi com esse "mote" que 

procurou atingir durante todo o ano de 2009 a marca de 100% de presenga no Brasil, com 

atendimento bancario em todos os municipios brasileiros, sejam eles de grande ou pequeno 

porte. Tal conquista foi marcada no dia 19 de novembro de 2009, dia nacional da bandeira, 

com a inauguragao de uma agenda na comunidade de Heliopolis, localizada na zona sul da 
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capital paulista, com populacao estimada em 120 mil pessoas e do Posto de Atendimento 

Avangado (PAA) na cidade de Novo Santo Antonio no Mato Grosso, cidade com 2.500 

habitantes. 

Para qualquer banco seria inviavel do ponto de vista lucrativo a inauguracao inicial nesses 

municipios de agendas completas e independentes registradas no Banco Central, tendo em 

vista os custos e a demanda de funcionarios para essas agendas. Portanto o PAA se tornou 

uma excelente solucao para estar presente nesses municipios desassistidos por urn servico 

bancario e com atendimento de qualidade, bem como acesso a todos os produtos e servigos 

de urn banco. 

Nesse sentido, o tema da pesquisa foi escolhido em fungao da importancia das praticas 

gerenciais como elemento de diferenciagao no modelo de gestao aplicado por cada gerente 

Bradesco em seu respectivo PAA na busca pela inclusao bancaria. A escolha do Banco 

Bradesco se justifica por este ser o unico banco a instalar este modelo de atendimento em 

todos os municipios brasileiros e o primeiro a atingir o percentual de 100 % de presenga em 

todas as cidades brasileiras, sejam elas de pequeno, medio ou grande porte, sendo este urn 

fator primordial no processo de inclusao bancaria. 

Pesquisar as praticas gerenciais utilizadas pelos gerentes do Bradesco na estrategia de 

inclusao bancaria de cidades de pequeno porte do sertao da Paraiba e Rio Grande do Norte 

polarizados pela agenda de Sao Bento - PB, se torna relevante na medida em que 

proporcionara ao gestor ao destes PAA, ou seja, o gerente geral da agenda Sao Bento PB, 

e aos demais gestores de PAA do Bradesco, uma visao mais detalhada acerca das praticas 

gerenciais eficazes no processo de inclusao bancaria adotadas por alguns gerentes que 

poderao servir de base para os demais, ou ainda urn possivel remanejamento desses 

gerentes tendo em vista o modelo de gestao adotado por cada urn em relagao a praga de 

atuagao e ao resultado de seu PAA. 

O tema se torna atual na medida em que se depara com uma situagao de inclusao bancaria 

no Brasil prioritariamente debatida e buscada pelos maiores bancos privado do pais. A 

abordagem da pesquisa e importante nao so para o Gerente geral da agenda de 

relacionamento pesquisada, mas tambem contribuira na formagao academica do 

pesquisador como gestor de urn PAA semelhante aqueles objetos desta pesquisa, bem 

como uma reflexao acerca de suas praticas gerenciais durante sua gestao. 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Do ponto de vista teorico, acredita-se que a pesquisa e relevante, pois aborda um tema 

relativamente novo, com pouca literatura disponivel. Nesse sentido, a contribuigao desta 

pesquisa se da na investigagao e possibilidade de desenvolver um material teorico sobre o 

assunto colaborando com as discussoes sobre a tematica. 

Atraves da busca pela identificagao das praticas gerenciais utilizadas pelos gerentes 

Bradesco de PAA a partir de uma amostra/ modelo adotado pelo Banco em todo o pais, ou 

seja, uma agenda de relacionamento que coordena e gerencia um determinado numero de 

PAA mais proximos geograficamente, e possivel identificar os modelos gerenciais mais 

apropriados para a situacao em estudo, o que possibilitara contribuicoes em nivel teorico e 

pratico para o processo de inclusao bancaria utilizada no Brasil. 

1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Classificagao quanto aos meios 

Quanto aos meios metodologicos de investigagao, foi executada, em primeiro momento, 

uma pesquisa bibliografica e documental (GAMA, 2001). A pesquisa bibliografica, buscando 

as principals fontes ja publicadas sobre a tematica, bem como uma pesquisa documental, a 

partir da utilizagao de documentos e informagoes pertinentes aos PAA estudados. Entende-

se aqui, tanto a pesquisa bibliografica, quanto a documental, como fontes secundarias de 

informagao, ja que as fontes investigadas sao resultados de trabalhos ja realizados e 

publicadas por terceiros. 

Como diz Stumpf (DUARTE & BARROS, 2005, p.51): 

Pesquisa bibliografica, num sentido amplo, e o planejamento global inicial 
de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificagao, localizagao 
e obtengao da bibliografia pertinente sobre o assunto, ate a apresentagao 
de um texto sistematizado, onde e apresentada toda a literatura que o aluno 
examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos 
autores, acrescido de suas proprias ideias e opinioes. Num sentido restrito, 
e um conjunto de procedimentos que visa identificar informacoes 
bibliograficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 
proceder a respectiva anotagao ou fichamento das referencias e dos dados 
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dos documentos para que seja posteriormente utilizados na redagao de um 
trabalho academico. 

Foi escolhida a agenda de Sao Bento na Paraiba e os gerentes de seus PAA, sendo eles 05 

na Paraiba e 06 no Rio grande do Norte, tendo por base o modelo adotado pelo Bradesco 

na disposigao de seus PAA no Brasil, conforme descrito anteriormente, bem como a 

facilidade por parte do pesquisador na coleta dos dados, por ser este, funcionario da 

agenda supracitada. 

Tais resultados obtidos durante esta pesquisa trarao a tona as praticas gerencias utilizadas 

pelos gerentes em suas referidas pracas na medida em que serao identificadas aquelas 

que obtiveram exito na busca pela inclusao bancaria e pelo resultado positivo do PAA. 

1.4.2 Classificagao quanto aos fins 

Quanto aos fins essa pesquisa e considerada descritiva e exploratoria. Do ponto de vista 

descritivo segundo Silva & Menezes (2001. P.21) "busca descrever as caracteristicas de 

determinada populagao ou fenomeno ou o estabelecimento de relagoes entre variaveis". 

Nessa perspectiva a pesquisa tern foco os Postos de Atendimento Avangado do Bradesco 

dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraiba polarizados pela agenda Sao Bento- PB. 

Na vertente exploratoria tern como intuito pesquisar um fenomeno abrangente e pouco 

estudado e explorado. Para Gongalves (2001. P.65) "A pesquisa exploratoria e aquela que 

se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento das ideias, com o objetivo de oferecer 

uma visao panoramica, uma primeira aproximagao a um determinado fenomeno que e 

pouco explorado". Dessa forma buscou-se apresentar as agoes mais utilizadas pelos 

gerentes do Bradesco esclarecendo assim a estrategia do Banco Bradesco na inclusao 

bancaria no pais apresentando, portanto, uma visao detalhada desse processo de 

"bancarizagao". 

No que concerne a abordagem do problema e considerada quantitativa, pois, para este 

estudo foram utilizados os atributos dos procedimentos analiticos quantitativos, dentre os 

quais o foco e a percepgao dos resultados. Dentre estes procedimentos, destaca-se o 
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quantitative pois trabalhou-se com analise descritiva de graficos, mostrando os dados de 

forma percentual. 

1.4.3 Universo da Pesquisa e Coleta dos Dados 

O Universo da pesquisa foi composto pelo Banco Bradesco SA, atraves dos Gerentes dos 

Postos de Atendimento Avancado (PAA) do sertao da Paraiba e do Rio Grande do Norte. 

A amostra foi formada pelos Postos de Atendimento Avancados (PAA), de diversas cidades 

do Rio Grande do Norte, da Paraiba e que sao polarizados pela Agenda de Sao Bento -

PB. Essa escolha se deu por uma amostragem nao-probabilistica por conveniencia. Esta 

tecnica procura obter uma amostra de elementos convenientes, ou seja, e uma amostra 

composta de individuos que atendem os criterios de entrada e que sao de facil acesso do 

investigador (MARCONI; LAKATOS, 1990; MALHORTA, 2001). 

A escolha por esse metodo de amostragem se justifica pela impossibilidade de realizar esta 

pesquisa com todos os PAA's do estado, bem como pela facilidade de acesso do 

pesquisador aos sujeitos de pesquisa. Dos 12 (doze) PAAs polarizados pela agenda em 

estudo, foram escolhidos para envio dos questionarios um total de 10 (dez), sendo estes, 05 

(cinco) da Paraiba e 05 (cinco) do Rio Grande do Norte. 

Para efetivagao da pesquisa, foi elaborado um questionario como principal instrumento de 

levantamento de dados, com perguntas iguais para todos os entrevistados, tornando 

possivel estabelecer uniformidade e comparacao entre as respostas. De acordo com Duarte 

(DUARTE; BARROS, 2005, p.63): 

O questionario estruturado e pratico para grande numero de respondentes e 
pode ser auto-aplicavel. Com ele, e possivel fazer analises rapidamente, 
replicar com facilidade, limitar as possibilidades de interpretacao e de erro 
do entrevistado e comparar com outras entrevistas similares. Embora sugira 
simplicidade, sua elaboracao exige profundo conhecimento previo do 
assunto. 

O primeiro contato para a coleta dos dados foi realizado por telefone. A cada um daqueles 

que declararam positividade e disponibilidade para efetivagao do questionario, foi-lhe 
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enviado via malote e ao termino do preenchimento, a devolugao aconteceu da mesma forma 

do envio. Outrossim, procedeu-se uma analise nos questionarios respondidos, com vistas a 

subsidiar o entendimento dos elementos expostos nos respectivos PAA. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R E F E R E N C I A T E O R I C O 

2.1 Sistema Financeiro 

Para entender o processo de inclusao bancaria e como as instituigoes financeiras encontram 

espago no mercado brasileiro, faz-se necessario entendermos como funciona o Sistema 

Financeiro Nacional desde sua base, passando pelos intermediaries financeiros ate 

chegarmos aos chamados bancos, que estao na ponta desse processo e sao responsaveis 

pela pauta do discurso deste trabalho: a inclusao bancaria. 

Por Sistema Financeiro Nacional (SFN) entende-se como "o conjunto de instituigoes que 

possibilitam a transferencia de recursos dos ofertadores para os tomadores, sendo 

composto por orgaos normativos, fiscalizadores e intermediarios/auxiliares financeiros". 

(AMBIMA,2010, p.02). 

Dado o exposto, percebe-se de inicio as ferramentas-chaves desse sistema. De um lado 

aqueles que detem os recursos, os chamados "agentes superavitarios" e do outro os 

tomadores de recursos, os "agentes deficitarios". Para que essa relagao acontega 

atendendo as necessidades de ambos os lados surgem os intermediaries financeiros. 

Segundo Lopes (2009, p. 23) os bancos possuem a fungao de "reunir a poupanga da 

economia e aloca-la de forma eficiente, permitindo que os recursos fluam dos agentes 

superavitarios para os deficitarios e que todos tenha suas necessidades satisfeitas". 

Com a finalidade de que a intermediagao financeira acontega de forma segura e eficaz, 

surgem orgaos com fungoes distintas que vao desde a regulagao a fiscalizagao, formado 

assim o Sistema Financeiro Nacional, conforme demonstra a figura 1 apresentada abaixo: 
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FIGURA 1 - Sistema Financeiro Nacional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: AMBIMA, (2010, p. 02) 
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Conforme observa-se na Figura 1 acima, no topo do SFN identificamos o Conselho 

Monetario Nacional - CMN como sendo o orgao superior desse sistema, que normatiza e 

delibera os demais orgaos, sendo responsavel pelos caminhos da economia brasileira. 

Segundo Castro (2001, p. 01) dentre as principals atribuicoes do CMN pode citar: 

• regular o volume monetario necessario as atividades do pais; 

• fixar as diretrizes e normas da politica cambial, regulando em decorrencia a balanca de 

pagamentos do pais; 

• disciplinar o credito em todas as suas modalidades, determinando, se necessario, 

recolhimentos compulsorios; 

• orientar e redirecionar a aplicacao de recursos das instituigoes financeiras, a fim de 

possibilitar um desenvolvimento economico mais equilibrado entre as varias regioes do pais; 

• determinar as taxas de recolhimento compulsorios das instituigoes financeiras. 
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Logo abaixo do CMN encontra-se o Banco Central do Brasil (BACEN), autarquia federal que 

tern como principal fungao obedecer e fazer com que se obedega as normas da lei em vigor 

e principalmente garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, bem como a 

resistencia economica do Sistema Financeiro Nacional (AMBIMA 2010, p. 04). Nao compete 

ao BACEN apenas autorizar o funcionamento de instituigoes financeiras, mas tambem 

fiscaliza-las conforme atribuigoes do CMN. Segundo Castro (2001, p. 01) sao tambem 

atribuigoes do BACEN: "emitir moeda, controlar creditos, controlar capitais estrangeiros, 

executar a politica monetaria e executar a politica cambial, dentre outros". 

Ao lado do BACEN, outra autarquia do governo federal atrelada ao Ministerio da Fazenda 

tern a fungao de fiscalizar, disciplinar e fazer com que se desenvolvam as atividades do 

mercado de valores imobiliarios, incluido todo o mercado de fundos de investimentos, e a 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM). Ela estimula o funcionamento da bolsa de valores 

e: 

[...] promove medidas que incentivem os poupadores a investirem no 
mercado de capitais. A principal fungao do mercado de valores mobiliarios 
na economia e o atendimento as necessidades de financiamento de medio 
e de longo prazo por parte das empresas. (AMBIMA, 2010, p.04) 

Sao orgaos regulados e fiscalizados pelo CVM: as Bolsas de Valores, que sao locais onde 

sao realizadas compra e venda de titulos valores mobiliarios de acordo com as normas e 

leis do pais, a principal no Brasil e a BM&FBOVESPA; as Sociedades de Corretoras de 

titulos e Valores Mobiliarios que auxiliam na compra e venda de agoes devem ser 

autorizadas pelo BACEN, credenciadas pela CVM e pelas proprias Bolsas e negociam 

valores mobiliarios por meio de pregao eletronico e por fim as Sociedades Distribuidoras de 

Titulos e Valores Mobiliarios que segundo Castro, (op.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cit, p.03) "tern por finalidade precipua 

a colocagao ou distribuigao de titulos ou valores mobiliarios no mercado financeiro e de 

capitais". 

Subordinado ao BACEN encontram-se os bancos e suas principals fungoes no SFN, sao 

eles: Bancos comerciais, Bancos multiplos e Bancos de investimentos. No primeiro, pode-se 

entender como uma instituigao financeira publica ou privada e tern como principal 

caractenstica apenas captagao de depositos a vista, o que difere totalmente dos Bancos de 

investimentos onde nao e permitida capitagao de depositos a vista, sendo portanto segundo 

AMBIMA: 
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{...} instituigoes financeiras privadas especializadas em operagoes de 
participagao societaria de carater temporario, de financiamento de atividade 
produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e da administracao de 
recursos de terceiros. (2010, p.05) 

Porf im, completando o organograma acima do Sistema Financeiro Nacional, encontra-se os 

Bancos Multiplos, e e exatamente nesta categoria que se enquadra o Banco Bradesco e 

seus Postos de Atendimento Avancado (PAA), objeto de pesquisa deste trabalho. 

Por Banco Multiplo, entende-se: 

A Instituicao financeira privada ou piiblica que realiza as operacoes ativas, 
passivas e acessorias das diversas instituigoes financeiras, por intermedio 
das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de 
desenvolvimento, de credito imobiliario, de arrendamento mercantil e de 
credito, financiamento e investimento. (COMARC.GLOSSARIO DE 
CONTABILIDADE 2010) 

Dessa forma, os bancos multiplos sao aqueles que estao na ponta do processo e que 

atendem a grande massa da populagao brasileira, oferecendo produtos de investimento, 

financiamentos, seguros e previdencia, entre outros. Podemos citar como bancos multiplos o 

Banco do Brasil S/A, A Caixa Economica Federal S/A, O Itau Unibanco S/A e o Banco do 

Bradesco S/A como principals bancos que atendem ao seguimento varejo em nosso pais. 

Os PAA, sejam eles de qualquer um dos bancos citados acima, sao extensoes das grandes 

agendas e oferecem todo o portifolio de produtos e servigos encontrados em uma agenda 

de cidades de grande ou medio porte, sao postos de atendimento dos bancos multiplos e 

atendem a grande massa de clientes localizada em cidades de pequeno porte que nao 

possuem atendimento e servigo bancario. 

Dessa forma, e identificado onde os PAA encontram-se dentro do organograma do Sistema 

Financeiro Nacional e sua ligagao com as Instituigoes Financeiras, sendo necessario 

portanto, entendermos o que venha a ser Instituigao Financeira com uma abordagem do 

ponto de vista historico em nosso pais. 
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2.2 Banco: Instituicao Financeira 

A circulagao do dinheiro em determinada organizagao engloba a obtengao de recursos e 

consequentemente sua aplicagao. Foi a partir dessa perspectiva e principalmente pelo 

surgimento de tal necessidade que as organizagoes bancarias foram criadas para atender 

fins economicos originados pelo comercio, oriundo de agoes inicialmente simples como: 

trocas, emprestimos, depositos, enfim, os servigos bancarios aos poucos foram adequando-

se as aspiragoes financeiras de cada individuo como tambem de uma sociedade. 

(CORAZZA, 2000) 

Com o passar do tempo tornou-se fundamental possuir vinculo com uma instituicao bancaria 

devido ao processo economico que a cada dia firma-se na agilidade de novas tecnologias. 

Assim, os bancos buscam acompanhar tal processo investindo na sofisticagao e oferecendo 

os mais variados servigos em qualidade e quantidade, sendo agentes decisivos no cenario 

economico, financeiro e social do Pais. 

O primeiro banco criado no Brasil foi em 1808 pela Familia Real, nao com a finalidade de 

investimento, mas com a simples fungao de emitir moedas para facilitar a estadia da corte 

portuguesa no Brasil colonia. Foi com o surgimento dos investimentos minerais e 

consequentemente pela circulagao financeira que o servigo bancario brasileiro passou a 

tratar das questoes de investimento, depositos, enfim, ate os dias atuais aprimoram-se em 

melhores formas de atendimento e principalmente estrategias cada vez mais eficazes, como 

exemplo marcante a informatizagao de servigos aumentando o alcance do auxilio oferecido. 

(FREITAS, 1998) 

Obviamente que as mudangas ocorridas nas instituigoes financeiras nem sempre 

aconteceram de forma tranquila, pois muitos fatores externos e internos afetaram a evolugao 

financeira, exigindo dos bancos algumas medidas para atenuar as situagoes de risco, dentre 

essas situagoes historicas, pode-se citar o impacto sofrido com a implantagao do Real, os 

bancos tiveram que passar por inumeras adaptagoes na estrutura administrativa, os custos 

tiveram que ser diminuidos, as receitas inflacionarias extinguidas e novas fontes de receitas 

elaboradas. (CORAZZA, 2000) 

Alem disso, a significativa abertura ao capital externo proporcionou uma profunda 

transformagao no sistema bancario brasileiro. Assim as estrategias preparadas por uma 
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determinada instituicao e o ponto de partida para a superacao e desenvolvimento no meio 

economico, financeiro e social. (COSTA, 1982) 

Segundo Shcumpeter apud Costa, (1982), a economia seria uma variavel dependente das 

inovagoes, ou seja, as mudangas economicas sao resultados dos impactos, interagoes, e os 

bancos seriam os "quarteis general" do sistema capitalista. 

Tudo que afeta a economia atinge de forma direta o sistema bancario, se a economia deve 

evoluir tecnologicamente, ou passa por outra modificacao, as instituigoes bancarias por sua 

vez devem acompanhar, mas tambem conduzir tais modificagoes. 

Atualmente as instituigoes Financeiras do pais, a exemplo do Bradesco, tern usado de 

estrategias cada vez mais ofensivas no mercado na busca por novos clientes e espago no 

cenario financeiro e de investimento. Neste ambito, surge nas empresas a necessidade de 

adequar seu modelo de gestao de forma mais competitiva e eficiente, utilizando assim de 

um modelo chamado pela Teoria da Administragao de "Administragao Estrategica". 

2.3 Administragao Estrategica 

As organizagoes empresariais da atualidade tern se dedicado cada vez mais em elaborar 

meios de encontrarem seu espago no mercado, de superarem a concorrencia e aumentarem 

seus ativos, assim como atingirem um indice de lucro liquido cada vez maior que o periodo 

anterior. 

A administragao estrategica se tornou forte aliada nesse processo, foi atraves dela que os 

grandes executivos das grandes corporagoes conseguiram tragar metas e objetivos em 

curto prazo, sem os longos planejamentos tradicionais e com a rapidez dos resultados que o 

mercado atual exige. 

Segundo FerreirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al: 

A estrategia passou a ocupar espago no mundo empresarial em meados 
dos anos 60, em resposta a obsolescencia dos tradicionais planejamentos a 
medios e longos prazos e a dificuldade de esses instrumentos se adaptarem 
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a um ambiente turbulento, em constante mutagao. (FERREIRA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1997, 
p. 115). 

Foi na busca por resultados, que os administradores perceberam que podiam atingir seus 

objetivos e metas tragados de forma mais rapida e eficaz, pensando e visualizando seus 

negocios de forma estrategica, foi nesse momento que surgiu o planejamento estrategico 

como ferramenta solida para se determinar o futuro, vindo, portanto a auxiliar os 

administradores no processo de tomada de decisao estrategica atingindo assim a todos os 

envolvidos no processo, sejam eles membros do alto escalao executivo ou apenas 

funcionarios. 

Ainda para Ferreira (op cit, p 116), o importante "e capacitar as pessoas a pensar 

estrategicamente", ou seja, fazer com que todos mudem seu comportamento diante das 

decisoes e da pratica do dia-a-dia empresarial. 

Ainda na perspectiva desses autores: 

A administragao estrategica tern como objetivo maximo o desenvolvimento 
dos valores da corporagao, sua capacidade gerencial, suas 
responsabilidades como organizagao inseridas na sociedade e seus 
sistemas administrativos que interligam o processo de decisao estrategica, 
tatica e operacional, em todos os niveis hierarquicos, tanto entre os diversos 
negocios quanto entre as diferentes linhas de autoridade funcional. 
(FERREIRA, et al, 1997, p. 116) 

E na busca pelo desenvolvimento dos valores da corporagao, que pode-se usar como 

exemplo a instituigao foco deste trabalho: o Banco Bradesco. Para esta empresa estar 

presente em todos os municipios brasileiros e levar inclusao bancaria para todos, tras a tona 

seus valores da responsabilidade social na medida em que se desenvolve um planejamento 

estrategico mobilizando os funcionarios dos mais diferentes niveis hierarquicos da 

organizagao na busca pelo aumento de seus lucros e de seus ativos, sendo essa uma 

estrategia desenvolvida a frente de seus concorrentes. 

Dessa forma, faz necessario entender o que venha a ser Planejamento Estrategico no meio 

empresarial e sua importancia para a administragao estrategica. 

Oliveira define planejamento estrategico como: 

[...] a metodologia administrativa que permite estabelecer a diregao a ser 
seguida pela organizagao, e que visa ao maior grau de interagao com o 
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ambiente, onde estao os fatores nao controlaveis pela organizagao. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 377) 

Dessa forma, entende-se que e por meio de regras e diretrizes que uma determinada 

organizagao decidira a melhor maneira de atingir seus objetivos, sempre levando em 

consideragao o meio a qual inserida, dessa forma desenvolve-se um pensamento voltado na 

busca pela superagao de seus concorrentes, estudando sempre seu ambiente, o mercado e 

suas modificagoes. 

DillzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Ferreira et all (2009) ainda apresenta os desafios que uma empresa encontra para 

desenvolver uma administragao estrategica, sao eles: 

• Convencer a gerencia a pensar em termos estrategicos; 

• Garantir a resposta organizacional; 

• Enfrentar o ambiente. 

No primeiro desafio, percebe-se o quanto e fundamental que o pensamento estrategico 

desenvolva a partir da alta gerencia, para que dessa forma os demais membros assimilem 

que a administragao pensa com foco e na busca pelos resultados de forma clara, objetiva, 

mas tambem de forma vigilante, alterando o que venha a ser necessario. 

No segundo desafio, nota-se a importancia de se "desenvolver formas de acompanhamento 

e controle do estabelecimento e implantagao das etapas envolvidas no processo de 

administragao estrategica" (FERREIRA et al, 2009, p. 118), garantido, portanto exito no que 

foi planejado. 

Por fim, neste ultimo desafio, a empresa precisa estar com sua visao voltada para o meio 

externo no qual se encontra, observar os varios agentes que responderam a execugao de 

seu planejamento. Pode-se, portanto, citar como exemplos: consumidores, clientes em 

geral, politicos, organizagoes sem fins lucrativos, orgaos representatives do governo etc. 

Observa-se tambem, que as empresas que optam por uma administragao estrategica 

necessitam desenvolver um modelo de administragao coerente com sua postura, ofensivo 

com a concorrencia e que atinja o ambiente de forma a angariar resultados positivos e 

satisfatorios, trata-se, portanto de um modelo de administragao interativo e ao mesmo tempo 

estrategico. 

Esse modelo de administragao buscado pelas empresas se torna completo e eficaz quando 

engloba outras cinco partes essenciais que vao do "planejamento estrategico ao 
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desenvolvimento organizacional estrategico, passando pela estruturacao estrategica, 

direcao estrategica e controle estrategico". (OLIVEIRA, 2008, p. 376) 

A figura a seguir apresenta de forma simples a estruturagao dessas partes no processo de 

implantagao de uma administragao estrategica: 

FIGURA 2 - Modelo de Administragao 

Modelo de Administragao 

Planejamento 
Estrategico 

Reavaliagao 

Estruturacao 
Estrategica 

Direcao 
Estrategica 

Controle 
Estrategico 

Desenvolvimento Organizacional Estrategico 

Fonte: OLIVEIRA (2008, p. 376) 

Dado o exposto, entende-se que todas as etapas acima apresentadas devem ser 

desenvolvidas de forma igualitaria e em equilibrio, ainda que alguns teoricos entendam 

como "teoricos e ideais" (OLIVEIRA 2008, p. 378) e fundamental que tais etapas sejam 

almejadas pela empresa na busca pela excelencia administrativa. Dessa forma, a empresa 

que assim desenvolve-las estara a frente de seus concorrentes com um modelo de 

administragao atual e eficaz, focalizado no ambiente externo e no mercado competitivo. 

Deve-se, no entanto, enfatizar que nao basta apenas possuir um modelo de gestao ideal, os 

gestores, gerentes ou administradores devem estar afinados com o modelo adotado pela 

empresa, bem como estarem atualizados com as mudangas no mercado e as exigencias da 

clientela. Para tanto, se faz necessario discutir neste trabalho aspectos inerentes a figura do 

gestor, suas principals habilidades com base em teoricos da teoria da administragao e a 

importancia de uma determinada empresa possuir profissionais pro-ativos e cada vez mais 

sensiveis realidade da organizagao e necessidades do mercado. 
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2.4 Perfil e Habilidades do Administrador 

Ao analisar o administrador, mesmo que de forma ampla, percebe-se a preocupagao que as 

escolas de administragao possuem na formagao de um profissional que atenda as 

exigencias do mercado, visto que, quando se fala em administrador, tem-se ai uma 

profissao exercida nao so por pessoas que detem o diploma em administragao de empresa, 

mas por detentores de outros diplomas de cursos superiores afins, como: contabilidade, 

economia, direito etc. Porem e necessario a este profissional, que e responsavel pela gestao 

e gerenciamento dentro da organizagao, caracteristicas que sao intrinsecas e inerentes ao 

curso de administragao. 

Oliveira (2008, p. 12), expoe o pensamento acima da seguinte forma: 

E importante lembrar que, embora se considere como administrador tanto o 
formado em cursos de administragao, como o profissional com outra 
formagSo que exerga a fungao de administrador nas organizagoes, o perfil 
ideal deve se aproximar das caracteristicas de todo profissional que fez 
qualquer curso de administragao. 

Nao se pode imaginar um bom administrador, sem que este apresente um fator basico para 

o meio empresarial, que e o trabalhar em equipe, ter o dom de saber lidar com pessoas das 

mais variadas classes sociais, o que Ihe permite ter acessibilidade humana, facilitando as 

relagoes. Conhecer bem o negocio e o meio em que a organizagao esta inserida e de suma 

importancia para o administrador ter uma visao geral dos varios fatores que podem 

influenciar a empresa, tanto no campo financeiro, contabil, social etc. 

As tecnicas administrativas sao tao importantes quanto a habilidade e desenvoltura que o 

gestor deve ter para enfrentar os mais variados problemas e dificuldades. Alem dessas 

caracteristicas relatadas anteriormente uma chama a atengao pela importancia, nao so para 

o proprio administrador, mas para todo o ambiente de trabalho, sao eles os principios eticos 

e morais, alicerceis para relagao e evolugao tanto do ser humano como das empresas. 

Oliveira (2008, p. 13), no seu livro de Teoria Geral da Administragao, elenca as 

caracteristicas de um administrador ideal: 
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Pode-se considerar que o perfil ideal do administrador apresenta as 
seguintes caracteristicas basicas: 
Formagao humanistica para saber trabalhar com as pessoas e as equipes 
multidisciplinares, na busca de resultados comuns; 
Visao global para identificar, compreender e agir nas complexidades social, 
politica, economica, tecnologica e cultural em que as organizagoes atuam; 
Capacidade e habilidade para atuar, de forma ativa, na evolugao e no 
desenvolvimento das organizagoes; 
Conhecimento dos conceitos, metodologias e tecnicas administrativas 
diretamente correlacionados a sua amplitude e area de atuagao; 
Consolidagao de um processo de alto desenvolvimento e de 
desenvolvimento interativo com seus colegas de trabalho, direcionando a 
otimizagao dos resultados das organizagoes; 
Percepgao, absorgao e aplicagao dos valores e dos principios eticos e 
morais da organizagao, contribuindo para a sua disseminagao e 
aperfeigoamento. 

Nota-se que para se ter um titulo de administrador, necessita-se de caracteristicas que 

envolvam aspectos culturais, intelectuais, natureza humanistica, a propria etica profissional, 

o zelo pelo ambiente de trabalho, conhecimentos sobre a politica de conduta da organizagao 

e o que mais chama a atengao ao estudar este assunto, que e a importancia de se trabalhar 

em equipe, ja que para isso o profissional tern que lidar com varios tipos de estereotipos, ou 

seja, pessoas que devem ser lideradas, e que tenham suas habilidades canalizadas para 

uma finalidade em comum. O profissional para se trabalhar como administrador deve nao 

apenas ser eficiente, mas ser eficaz em suas atividades, trazendo um algo mais que seja o 

seu diferencial para o desenvolvimento das atividades da empresa. 

Alguns autores e estudiosos do tema veem como validas a focalizagao das varias 

caracteristicas necessarias para ser um profissional ideal em administragao, porem na visao 

de Daft (2010, p. 10), ele ve a necessidade de observar uma subdivisao as habilidades 

administrativas em: habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades tecnicas 

como e visto abaixo: 

Embora alguns teoricos da administragao proponham uma longa lista de 
habilidades, aquelas necessarias para administrar um departamento ou 
organizagao podem ser resumidas em tres categorias: Conceituais, 
humanas e tecnicas. 
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2.4.1 Habilidades Conceituais 

Trata-se de caracteristica inerente ao comportamento basico inicial, ou seja, conhecimento 

dos setores e como a organizagao esta inserida no meio. Para ter sucesso com essas 

habilidades o gerente gestor ou administrador deve esta alerta e atento aos problemas, e as 

constantes mudangas economicas, financeiras e sociais. E uma forma de ver a empresa 

como um todo e a relagao entre as partes envolvidas no processo empresarial. 

Daft (2010, p. 10) define habilidades conceituais, com: "A capacidade cognitiva para 

enxergar a organizagao como um todo e as relagoes entre as partes". 

O conhecimento e as particularidades de cada ponto e celulas da organizagao servem de 

caracteristicas ou habilidades de um bom administrador. 

2.4.2 Habilidades Humanas 

A eficiencia de se comandar pessoas ou grupos delas e uma caracteristica relativa a uma 

grande habilidade, que gera lideranga, confianga e reciprocidades, isso permite com que o 

gestor possa ter controle e que suas ordens, indicagoes ou ensinamentos sejam seguidos e 

essa sintonia entre gestor e funcionarios, mostra que e sim, uma receita infalivel para o 

sucesso. 

Darft(2010, p. 10) diz: 

Habilidade humana e a capacidade do gerente em trabalhar com e por meio 
de outras pessoas e de trabalhar eficazmente como membro de um grupo. 
Essa habilidade e demonstrada no modo como o gerente se relaciona com 
as outras pessoas, inclusive a habilidade de motivar, auxiliar, coordenar, 
liderar, comunicar e resolver os conflitos. 
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A inter-relagao e a capacidade de lideranga traz respeito para quern segue e pra quern 

acompanha, fazendo em ciclo de confianca e administragao, assim o desempenho e 

desenvolvimento ocorrem normalmente. 

2.4.3 Habilidades Tecnicas 

Essas habilidades englobam a necessidade do gestor de possuir conhecimento tecnico 

especifico de todo o processo produtivo e empresarial, ou seja, ter conhecimento em 

engenharia, mecanica, logistica, manufatura, finangas e de outras que estejam envolvidas 

no dia-a-dia da empresa. 

Para Darf (2010), as habilidades humanas se sobrepoem sobre as tecnicas, sendo que 

muitos gerentes sao efetivamente possuidores de otimos curriculos e otimas referencias 

tecnicas, porem ao se deparar com a tarefa de coordenar um grupo, o despreparo e visivel. 

Para ser mais preciso Darf (2010, p11) diz: 

Habilidade tecnica e a compreensao e a proficiencia no desempenho de 
tarefas especificas. Ela inclui o dominio de metodos, tecnicas e 
equipamentos envolvidos em fungoes especificas, tais como engenharia, 
manufatura ou finangas. 

E necessario frisar que essas habilidades devem estar juntas para que se possa ter um 

profissional na administragao de qualquer empresa ou organizagao. 

Cada profissional e responsavel por aquilo que ele quer ser isso serve para sua capacidade 

e acumulo de conhecimento, ja que quanto mais qualidade e conhecimento, maior a 

possibilidade de romper barreiras e resolver problemas. Ainda existem questoes que 

distanciam a teoria da realidade, principalmente no curso de administragao, revelando que 

as exigencias das organizagoes vao muito alem das disciplinas oferecidas, pois valores 

intangiveis como: Relacionamento, bom humor, trabalho em equipe sao essenciais para o 

profissional contemporaneo, principalmente aqueles que lidam com pessoas. Oliveira (2008, 

p. 14) observa isso quando coloca: "O grande diferencial e a forma e a qualidade de como 

cada profissional decide identificar, compreender e aplicar os conhecimentos administrativos 

nas organizagoes". 
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Conclui-se que o profissional da area administrativa algumas vezes perde espago para 

outros profissionais de outras areas afins, devido justamente a falta das habilidades aqui 

relatadas e a focalizagao apenas nas disciplinas do curso. 

Um profissional de administragao, gerente, administrador, gestor deve ter caracteristicas e 

habilidades variadas, por exemplo: um gestor bem informado e de sucesso tern que ter 

conhecimento sobre: Direito, contabilidade, finangas, economia, etc. alem de todo 

conhecimento do seu curso universitario e de caracteristicas pessoais, sendo essas um 

divisor de aguas em sua carreira e que define que tipo de profissional se pretende formar. 

Dado o exposto, o referencial acima apresentado traz um embasamento teorico para esta 

pesquisa no tocante a trazer a tona reflexoes e conceitos acerca da tematica estudada, 

evidenciando assim a estrategia do Bradesco na inauguragao de Postos de Atendimento 

Avangado (PAA), sua definigao e localizagao no Sistema Financeiro Nacional bem como a 

identificagao das habilidade de um administrador ou gestor, haja vista, ser este objeto da 

pesquisa deste TCC. 

Partindo ainda do fato de que o Banco Bradesco foi pioneiro no pais na estrategia de 

inclusao bancaria com a inauguragao dos PAA, e necessario neste trabalho apresenta-se 

um pouco da instituigao estudada, sua politica de responsabilidade social e suas principals 

agoes na busca pelo desenvolvimento economico e social do pais. 
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3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Instituicao Estudada: Bradesco 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho teve como foco uma instituicao financeira de 

proporgoes relevantes no sistema financeiro do pais. Por muitos anos o Banco Bradesco 

S/A liderou o ranking dessas instituigoes como a maior em ativos e em numeros de clientes, 

somente com a uniao no segundo semestre de 2008 de dois grandes gigantes do sistema 

financeiro brasileiro, o Itau e Unibanco, o Bradesco perdeu esta posigao configurando o 

segundo lugar. 

A trajetoria do Bradesco no pais marcou momentos importantes na economia passando por 

incorporagoes de outros bancos nacionais ate chegarmos ao desenvolvimento de 

seguimentos no atendimento especializado a clientela. 

Segundo dados do relatorio de sustentabilidade do Bradesco 2008, sua fundagao se deu em 

1943 em Marilia - SP, seu nome inicial era Banco Brasileiro de Descontos S.A. Desde sua 

fundagao o banco Bradesco procurou focalizar sua estrategia no pequeno comerciante, no 

funcionario publico e em pessoas de poucos recursos, ao contrario dos bancos da epoca 

que priorizavam os grandes empresarios e proprietaries rurais. Percebe-se, portanto, que 

desde o inicio o Bradesco preocupou-se com a inclusao bancaria no pais como estrategia 

de crescimento, sendo este o foco da pesquisa deste trabalho. 

No ano de 1946, a matriz foi transferida para o centro da capital paulista e em 1953 

inaugurou sua sede em Osasco no estado de Sao Paulo de onde administra toda a sua rede 

ate os dias de hoje. Ja em 1951 o Bradesco tornou-se o maior banco privado do pais, com 

agendas inauguradas da regiao Norte ao sul. Em 1962 consolida suas ideias e posigoes 

perante o cenario economico brasileiro sendo a primeira empresa da America Latina a 

adquirir um computador com servigos de extratos diarios para os correntistas da epoca. 

Em 1968 o Bradesco implanta o Cartao de Credito Bradesco, sendo, portanto o primeiro no 

sistema bancario do pais. 
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Foi na decada de 70, no periodo chamado de "milagre economico" que o Bradesco teve 

forte crescimento no setor de concessao de credito e financiamentos de veiculos e 

expandido sua presenga por todo o territorio nacional. Durante este mesmo periodo foram 

incorporados 17 outros bancos atingindo assim ao numero de 1000 agendas em todo o 

Brasil. 

A decada de 80 foi marcada pelo crescimento no setor de seguros e previdencia, pela 

acessibilidade dos clientes aos cartoes de debito e credito e pela implantagao da rede de 

autoatendimento nas agendas, bem como o servigo de Telesaldo, conhecido pela clientela 

de hoje com Fone Facil Bradesco. 

Durante a decada de 90 o Bradesco avangou em tecnologia e passou a trabalhar com todas 

as agendas de formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on-line, o autoatendimento ganhou espago em todo o pais com 

maquinas de saques, extratos, depositos e emissao de cheques, principals fungoes na 

epoca. Foi durante esta decada tambem que o Bradesco se tornou o primeiro banco a 

langar o internet banking com milhares de acessos nos dias atuais. 

Durante esta primeira decada do seculo XXI, o Bradesco focalizou sua expansao pelo 

segmento varejo. Em parceria com os Correios criou o Banco Postal com vistas a inclusao 

bancaria de milhares de brasileiros em todo o pais, dessa forma, deu-se inicio, portanto, a 

inauguragao de postos de atendimento avangado (PAA), que foram apresentados e 

discutidos na parte inicial deste trabalho. Os PAA se tornaram grandes agentes de inclusao 

bancaria e garantiram ao Bradesco sua presenga em todo o pais com servigo bancario de 

qualidade nos padroes Bradesco, preocupando sempre com a inclusao bancaria como 

crescimento organico, mas tambem com a responsabilidade social, levando inclusao 

bancaria e digital nas cidades onde estao inseridos. 

E nesse periodo tambem que o Bradesco posiciona-se no mercado financeiro com outros 

seguimentos alem do Varejo, como o Prime, o Corporate, o Bradesco Empresas e o Private. 

Durante toda a sua trajetoria o Bradesco preocupou-se em atender as expectativas de seus 

acionistas e investidores quanto ao seu papel como agente do desenvolvimento da 

economia do pais e na oferta de um portifolio de produtos e servigos de qualidade 

sustentados pela marca Bradesco, uma das mais competitivas e valiosas do mundo. 

Diante do exposto, percebe-se que o Bradesco desde sua fundagao tern dado enfase ao 

detentor de poucos recursos criando assim uma politica de inclusao bancaria e 
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responsabilidade social a ser seguida desde a alta administragao ate os colaboradores que 

estao na ponta do processo, a exemplos dos gerentes de PAA, que sao profissionais 

treinados no atendimento aos clientes de baixa renda de cidades de pequeno porte dos 

Estados brasileiros. 

Partindo do pressuposto que as empresas ao se preocuparem com o desenvolvimento e 

bem-estar da sociedade apresentam uma politica pautada na responsabilidade social, 

entende-se, portanto que o Bradesco ao dar enfase em sua expansao atraves da inclusao 

bancaria de grupos sociais menos favorecidos se enquadra nao somente por este motivo, 

tema desta pesquisa, mas por outros varios como uma empresa comprometida com a 

responsabilidade social. Dessa forma e pertinente discutimos neste referencial o tema 

Inclusao Bancaria como pratica de Responsabilidade Social. 

3.2 Apresentacao dos Resultados 

Para esta pesquisa foram utilizados e aplicados 10 (dez) questionarios aos Gerentes dos 

PAA de cidades localizadas no interior dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraiba. 

Por questoes de seguranga na informagao e por recomendagao da Diretoria do Bradesco 

serao mantidas em sigilo as cidades onde se aplicou o questionario, bem como a 

identificagao dos Gerentes. 

Dentre os questionarios, 50% foram aplicados em cidades do Rio Grande do Norte, e outros 

50% em cidades da Paraiba, no intuito de se mostrar um perfil completo para o Gerente de 

PAA do Banco Bradesco, em sua totalidade. 

Para melhor entendimento dos resultados, serao resgatados os objetivos do trabalho e 

apresentados os dados conforme cada objetivo especifico. 
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3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perfil dos Gerentes dos PAA'S Estudados 

O primeiro passo da pesquisa na busca pelo perfil do gerente de PAA foi na observagao 

quanto a idade e sexo, conforme demonstram os graficos a seguir: 

Grafico 1: Quanto idade e sexo dos gerentes dos PAAs entrevistados 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

A faixa etaria dos gerentes dos PAA's e bem diversificada, estando entre os 25 (vinte e 

cinco) e 30 (trinta) anos de idade. Destes, 20% predominantemente tern 27 anos, outros 

20% com 28 anos, outros 20% com 29 anos e 20% com 30 anos, outros 10% prevalece os 

25 anos e outros 10% 26 anos. Como pode-se perceber sao gerentes que apresentam perfil 

jovem, sem se desvincular do profissionalismo e capacidade. Quanto ao sexo, 40% dos 

entrevistados sao formados por mulheres, enquanto 60% e formado pelo sexo masculino, 

isso mostra que a mulheres a cada dia vem tomando lugar de destaque, mostrando todo seu 

potencial, capacidade, profissionalismo, competencia em dirigir uma organizagao, 

independente de fragilidades ou contra-pontos colocados pela sociedade. 
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Grafico 2: Quanto a Formacao Superior dos Gerentes entrevistados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Superior Cbmpleto 

• Superior Incomplete 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

De acordo com os questionarios, e conforme explicito no grafico 2, a maioria dos gerentes 

dos PAAs possuem curso superior complete, perfazendo urn total de 70%, enquanto apenas 

30% ainda cursam ou estao em fase final. Com isso percebe-se que ha uma preocupacao 

pessoal quanto a qualificacao de cada um, visto que ha certa exigencia da propria 

Organizagao em que seus funcionarios tenham um curso superior, o qual venha a somar 

com o trabalho a ser desenvolvido dentro da Empresa. 

Quanto a capacitagao para o cargo de gerente e treinamento especifico percebe-se 

quel00% dos entrevistados disseram que participaram de uma capacitagao para o posto de 

Gerente de PAA, e os mesmos 100% confirmaram que o Banco ofereceu um treinamento 

especifico para o cargo. Atraves destes dados, pode-se notar a grande preocupagao da 

Organizagao em oferecer um servigo de qualidade atraves de profissionais qualificados e 

bem treinados quanto ao atendimento personalizado para clientes, desenvolvendo, assim, 

um trabalho serio voltado para suprir todas as necessidades de sua clientela. 

3.4 Caracterizacao dos PAA Estudados 

Os graficos a seguir apresentaram os resultados obtidos caracterizando assim o perfil do 

PAA, quanto a sua estrutura fisica e funcionamento. 
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Grafico 3: Quanto ao numero de habitantes das cidades onde funcionam os PAAs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 3.000 a 5.000 

• 5.000 a 7.000 

• 7.000 a 10.000 

• 10.000 a 12.000 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

Conforme os questionarios, o numero de habitantes e um ponto referencial para abertura e 

funcionamento de um PAA. De acordo com os dados no grafico 4, 50% dos PAA funcionam 

em cidades onde o numero de habitantes esta entre 5.000 a 7.000, 20% estao localizados 

em municipios correspondentes a 7.000 a 10.000 habitantes, outros 20% entre 10.000 a 

12.000 habitantes e apenas 10% funcionam em municipios que tern de 3.000 a 5.000 

habitantes. Atraves destas informacoes, ve-se que ha um alcance diversificado, um publico 

alvo diferenciado. Tendo em vista os servigos que sao oferecidos pelo Banco, bem como os 

negocios a serem fechados, alvos a serem alcangados, e que se tragam as metas para 

abertura em locais com um numero minimo ou maximo de habitantes, visando alcangar toda 

a massa de um municipio ou regiao, o que torna o PAA de grande potencial em algumas 

regioes consideradas como cidades polos onde ha tluxo de comercio muito bem estruturado 

e que oferece este fluxo tambem para as cidades vizinhas, bem como para comunidades 

rurais. 

Quanto a localizagao e funcionamento dos PAA constatou-se que 100% dos entrevistados 

afirmaram que o PAA possuem caixas de alto atendimento, o que favorece o atendimento 

personalizado para cada cliente, bem como a inclusao digital dos mesmos. Os mesmos 

100% disseram que o PAA esta bem localizado na cidade e de facil acesso aos clientes. 

Conforme os dados apurados, 100% disseram que os predios onde funcionam os PAA 

possuem instalagoes adequadas para um atendimento bancario de qualidade, e os mesmos 

100% afirmaram que o Banco oferece equipamentos necessarios para o desenvolvimento 

de suas atividades, bem como disseram que a comunicagao visual externa do PAA esta 

dentro do padrao exigido pela empresa. Assim, o referencial das instalagoes fisicas para 
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funcionamento de um PAA devem ser de otima qualidade, tendo em vista as instalagoes dos 

equipamentos necessarios para andamento e realizagao dos trabalhos. 

Dentre esses, 6 (seis) gerentes ainda comentaram que o PAA de sua localidade, esta 

situado em ponto estrategico da cidade, bem no centro, onde todos aqueles que chegam 

avistam de imediato a placa do Banco, o que tern facilitado a busca pelos servigos da 

organizagao aos seus clientes. Todos sao muito bem organizados e sua estrutura fisica 

sempre e elogiada pelos seus clientes por serem sempre muito bem acomodados. 

Com relagao as atividades desenvolvidas pelo gerente de PAA na busca pela inclusao 

bancaria, a seguir apresentam-se os dados das estrategias utilizadas pelo Gerente para 

aumentar o numero de correntistas do PAA. 

3.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agoes mais utilizadas 

De acordo com os questionarios, as estrategias utilizadas pelos Gerentes dos PAA sao 

diversificadas e estao enumeradas na tabela abaixo: 

Tabela 1: Agoes utilizadas pelo Gerente de PAA 

Agoes util izadas Percentual 

Panf letagem 100% 

Patrocinios em eventos culturais 100% 

Parcerias com Prefeituras 7 0 % 

Divulgagao em carros de som, radios da cidade 100% 

Visita a nao-clientes e a empresas que tern muitos funcionarios, 

v isando a folha de pagamento das mesmas. 

8 0 % 

Sorteios de brindes 3 0 % 

Abordagem direta aqueles que visitam o PAA 70%o 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 
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Atraves da tabela 1, verifica-se que 100% dos entrevistados disseram que utilizam os 

servicos estrategicos de panfletagem, patrocinios em eventos culturais, divulgagao em 

carros de som, radios da cidade, 70% destes tambem fazem parcerias com as Prefeituras e 

abordam diretamente aqueles que visitam o PAA, 80% realizam visitas a nao-clientes, 

comerciantes e a empresas de grande porte, e apenas 30% fazem sorteios de brindes. 

Verifica-se tambem, que aqueles que utilizaram o maior numero de estrategias possiveis, 

conseguem um crescimento significativo no aumento dos correntistas do PAA, perfazendo 

um total de aproximadamente 70% (setenta por cento), enquanto aqueles que utilizam o 

menor numero de estrategias e que nao realizam visitas a nao-clientes que tern potencial 

tern um aumento de apenas aproximadamente 25% dos seus correntistas. 

Com relacao ao aumento do numero de aposentados, as estrategias utilizadas pelos 

Gerentes dos PAA sao as seguintes: 

Tabela 2: Agoes utilizadas pelo Gerente de PAA para aumento do numero aposentados 

Agoes utilizadas Percentual 

Campanha nos correios 100%. 

Abertura do PAA as 6:00 h da manna 100%, 

Cafe da manna no dia do pagamento 100% 

Divulgagao em carro de Som 100%> 

Visitas ao clube de idosos, ou locais de fluxo e reunioes dos 

mesmos 

60% 

Panfletagem 20% 

Distribuigao de brindes no dia do pagamento 80% 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

Atraves da tabela 2, verifica-se que 100% dos entrevistados disseram que fazem 

campanhas e parcerias com os correios para divulgagao dos servigos para correntistas 

aposentados e pensionistas do INSS, bem como afirmaram que uma otima estrategia e abrir 

o PAA a partir das 6:00 horas da manna, tendo em vista o grande numero de idosos e seus 

habitos matutinos naturais e cultura. 
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Os mesmos 100% disseram que a partir do inicio do atendimento oferecem cafe da manna 

no dia do pagamento e que uma outra estrategia que da certo e a divulgagao destes 

servicos atraves de carro de som, 80% disseram que fazem distribuicao de brindes no dia 

do pagamento, outros 60% tambem realizam visitas aos clubes de idosos e locais onde eles 

fazem reunioes frequentemente, e apenas 20% continuam apostando na panfletagem. 

Assim, pode-se notar atraves das respostas dos entrevistados, que ha um aumento 

consideravel ao se utilizarem dessas estrategias, com as quais oferecem meios de 

crescimento de aproximadamente 40% para aqueles que nao realizam visitas e de 60% para 

aqueles que realizam visitas constantes. 

Grafico 4: Quanto ao servigo de Folha de Pagamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Possui 

n Nao Possui 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

No que diz respeito aos servigos de folha de pagamento para empresas ou setores publicos, 

e visivel a preferencia do Banco, tendo em vista que 80% dos PAAs ja fecharam negociagao 

e ja realizam este servigo, enquanto apenas 20% nao possuem, mas estao em negociagao 

com as Prefeituras Municipals. E um servigo bastante pratico para as empresas, visto que 

nao tern maiores responsabilidades de depositos individuals, manipulagao de dinheiro, 

apenas ha o envio da folha para o banco para que o PAA possa fazer o repasse dos valores 

para as devidas contas dos correntistas/funcionarios. 
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Os correspondentes bancarios sao principals aliados do gerente na praca onde atuam, 

autorizados pelo BACEN os meus possuem funcoes com: abertura de contas, concessao de 

emprestimos, emissao de propostas de cartao de credito e pagamento de duplicatas. No 

Bradesco esses correspondentes recebem o nome de Bradesco Expresso e seu perfil de 

instalagao e em comercios e associagoes de facial acesso a todos os moradores do 

municipio. 

Grafico 5: Quanto a inauguragao de correspondentes bancarios na cidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Possui 

n Nao Possui 

Com relagao a correspondentes bancarios na cidade, 60% responderam que ja inauguraram 

pelo menos 1, enquanto 40% ainda nao inauguraram nenhum e nao disseram o motivo pelo 

qual nao o fizeram. Entre os 60%, que sao os casos positivos, 10% inaugurou 4 

correspondentes bancarios, enquanto 80% inaugurou apenas 1 (um) correspondente e 

outros 10% inauguraram 2 (dois) correspondentes. Atraves destes dados, pode-se perceber 

que os gerentes de PAA ainda precisam colocar em praica suas estrategias de 

convencimento para que seus negocios possam crescer e para que os correspondentes 

bancarios possam acontecer nas cidades onde eles gerenciam. Mesmo inaugurando 1 (um) 

correspondente, todas as cidades tern potencial de terem mais de 5 (cinco), tendo em vista 

o grande fluxo de correntistas que aderem mensalmente ao Banco como prestador de 

servigos financeiros. 

Por fim, perguntou-se para os gerentes quais as estrategias de divulgagao dos produtos do 

Banco que eles utilizavam, e as respostas foram as seguintes: 
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Tabela 3: Agoes utilizadas para divulgagao dos produtos do Banco 

Agoes util izadas Percentual 

Divulgagao no ato da abertura de contas 100% 

Divulgagao com cartazes distr ibuidos no PAA 90%) 

Encontros e reunioes que acontecem na comunidade 90%) 

Divulgagao em carro de som e radios locais 100%) 

Visitas aos clientes em potencial 80%o 

Panfletagem 2 0 % 

Abordagem no atendimento 80%) 

Atraves da tabela 2, verifica-se que 100% dos entrevistados disseram que fazem 

divulgagoes no ato da abertura de contas e oferecem os produtos que mais se adequam a 

realidade do cliente, os mesmos 100% responderam que fazem divulgagao em carro de som 

e radios locais, destes, 90% disseram que tambem fazem divulgagao com cartazes 

distribuidos no PAA e que tambem costumam frequentar as reunioes que acontecem na 

comunidade, como as reunioes de associagoes, das empresas, as festas culturais, 80% 

disseram que fazem visitas aos clientes em potencial e apenas 20% fazem panfletagem 

Assim, pode-se notar atraves das respostas dos entrevistados, que aqueles que ha um 

aumento consideravel ao se utilizarem dessas estrategias, com as quais oferecem meios de 

crescimento de aproximadamente 40% para aqueles que nao realizam visitas e de 60% para 

aqueles que realizam visitas constantes. 

As praticas acima identificadas se caracterizam como praticas gerenciais externas, ou seja, 

sao praticas orientadas pelo banco na busca pela inclusao bancaria. No que se refere as 

praticas internas, existem politicas e normas a serem seguidas pelos gerentes de acordo 

com suas algadas, uma vez que o banco ja disponibiliza para o gerente todo um leque de 

ferramentas que vao desde sistemas completos e atualizados a prospecgao de clientes por 

meio da midia externa. 
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3.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Descricao do Funcionamento dos PAA 

De acordo com a pesquisa efetuada, todos os PAA apresentam as mesmas caracteristicas, 

desde a preocupacao com a estrutura fisica, atendimento, nivel de experiencia do seu 

gestor e perfil de clientela. 

Ha, no entanto, uma diferenciacao dos resultados enquanto as estrategias utilizadas pelos 

gerentes. Estas estrategias chamam a atencao dos clientes para um novo negocio, podem 

tambem trazer uma nova clientela, fidelizando o correntista, tudo parte dos recursos de 

marketing e propaganda adotados pelos Postos de Atendimento. 

Grafico 6: Quanto ao crescimento de correntistas dos PAA que utilizam varios meios de 

propaganda 

• Possui zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Nao Possui 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

De acordo com o grafico 8 acima, 70% (setenta por cento) dos gerentes que adotaram maior 

numero de estrategias tiveram crescimento consideravel no PAA, enquanto que apenas 

30% (trinta por cento) nao apresentaram crescimento consideravel no PAA em funcao de 

nao adotarem novos recursos de propaganda e divulgagao dos produtos e servigos 

encontrados no Posto de Atendimento. 
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Assim, percebe-se que este pequeno numero (30%) utilizaram apenas os recursos mais 

usuais, como panfletagens, propaganda em radio e carro de som, enquanto que o numero 

que mais obteve resultado (80%) utilizou-se, alem destas descritas, de visitas individuals 

que partiram de indicagao dos proprios clientes ou visitantes do PAA, distribuigao de 

brindes, sorteios, organizagao de cafe da manna, um atendimento mais diferenciado para 

cada tipo de cliente, participagao dos gerentes nas reunioes comunitarias, associagoes 

existentes na cidade, dentre outros. 

A estrutura fisica dos PAA apresenta, em sua maioria, 100% (cem por cento), tudo o que e 

necessario para um atendimento preferencial, tendo em vista que todos oferecem caixas 

eletronicos, centrais de ar, cadeiras confortaveis, contribuindo para o bem estar do cliente 

em todo o tempo que ele se encontre dentro do Posto de Atendimento. 

Com isso, pode-se afirmar que sao poucas as diferengas quanto ao espago fisico existentes 

nos PAA, independentemente da Regiao, Cidade ou Estado. Todos procuram adotar o 

mesmo padrao instituido pelo Bradesco. O que difere os PAA e exatamente o perfil de 

atuagao de seus gerentes e nas praticas por eles utilizadas na praga em que atuam. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS 

A presente pesquisa, revelou, tomando por base a pesquisa aplicada aos gerentes dos PAA 

tem contribuido com recursos humanos, financeiros e materiais, agindo em parceria com o 

poder publico, com associagoes civis e a sociedade em geral, na construcao de 

oportunidades e vias mais justas e prosperas. 

Ao estudar o tema, o pesquisador se viu diante de varias questoes como a da 

responsabilidade social, do perfil do administrador, que sao, aqui, os pontos mais comuns 

entre diagnostico de campo e realidade social. 

Observou-se que ha uma busca incessante em oferecer os melhores servicos e produtos, 

levando cada gerente a atuar intensamente junto as comunidades a sua volta, seja 

formando parcerias com os diversos orgaos e empresas, por meio de doagoes, apoio 

cultural, atraves do incentivo a aprendizagem da utilizagao dos seus proprios produtos e 

solicitagao de servigos diversos. 

O estudo permitiu verificar que um aspecto que se considera importante para que uma 

organizagao se tome cidada e a formagao de uma cultura de responsabilidade social em seu 

seio, engajando todos os que a fazem. Percebe-se, no entanto, que a politica de 

responsabilidade social adotada pelo Bradesco vem se efetivando nos PAA na medida que 

seus gerentes se tornam agentes no processo de inclusao bancaria e digital. Como ja 

apresentado no referencial deste trabalho este processo acontece diariamente na medida 

em que estes gerentes levam aos clientes da praga onde atuam os varios tipos de midia 

disponiveis para acesso a suas contas, inserindo dessa forma milhares de brasileiros no 

mundo digital da atualidade. 

Evidenciou-se que a simples existencia de um projeto (PAA) social organizacional nao 

surtira os efeitos desejados, se a sua filosofia e propositos nao estiverem incorporados a 

cultura organizacional, envolvendo todos os escaloes da entidade, num processo que 

devera contar com o apoio integral da alta gerencia. Constatou-se tambem que a 

preocupagao com o social devera fazer parte do cotidiano, sendo que alguns fatores 

auxiliam esse processo, como a existencia de uma missao compreendida e partilhada por 

todos; a liberdade de opiniao e participagao; a existencia de um sistema de informagao e 
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comunicagao agil e dinamico. 

Atraves da pesquisa realizada, percebe-se a necessidade e importancia do trabalho dos 

PAA, fornecendo solugoes, produtos e servigos financeiros e de seguros com a agilidade e 

competencia, principalmente por meio da inclusao bancaria e da promogao da mobilidade 

social, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel e a construcao de relacionamentos 

duradouros para a criacao de valor aos seus acionistas, bem como a toda a sociedade. 

Portanto, torna-se relevante destacar que a pesquisa aqui desenvolvida buscou trazer a 

tona um tema ainda pouco discutido e bastante relevante no desenvolvimento economico do 

pais: A Inclusao Bancaria. Para tanto, foi apresentado um projeto do Banco Bradesco 

bastante atual e moderno: Os PAA, que atendem a uma grande massa de brasileiros 

espalhados portodas as regioes do pais. 

Ainda apresentou-se por meio de amostragem o perfil dos gerentes que atuam nestas 

pragas, bem como sua importancia na construcao do projeto de inclusao bancaria. 

Por fim identificou-se as praticas por eles mais utilizadas, sendo as mais relevantes: visita 

aos clientes com potencial, encontros e reunioes com associagoes da cidade, inauguragao 

de correspondentes bancarios, panfletagem, conquista de folhas de pagamento entre 

outros. No entanto, demonstrou-se de forma clara e objetiva uma comparagao entre os PAA 

estudados no tocante as suas principals diferengas e principalmente na conquista de novos 

correntistas, principal objetivo pelos gerentes almejados. 

Dessa forma, pode-se perceber que os PAA podem influenciar socio-economicamente nas 

cidades em que estao inseridos, pois diante de tudo o que foi exposto e discutido percebe-

se que o papel destes postos do Bradesco no que tange a inclusao bancaria, ao 

desenvolvimento da cidade e consequentemente do comercio local, uma ves que o capital 

de cada cidade passa a circular dentro do proprio municipio, sem, portanto, a necessidade 

dos correntistas irem aos grandes centros e investirem seus recursos em comercios 

vizinhos. 

Com a instalagao dos PAA os moradores/correntistas nao se veem obrigados a se 

deslocarem a agendas de outras cidades vizinhas, mas passam a movimentar seus ativos 

em sua propria cidade, contribuindo assim para o desenvolvimento e crescimento do 

comercio local e com isso uma serie de outros fatores relevantes na economia local podem 

ser ainda estudados, a exemplo da geragao de empregos. 
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Poder-se-a ainda em uma futura pesquisa identificar o nivel dessa influencia economica do 

PAA na cidade de pequeno porte, e o nivel de satisfacao da sociedade local em relacao as 

atividades desenvolvidas na busca pelo crescimento da cidade e na oferta de produtos e 

servigos de um banco, antes com acesso somente em cidades de grande porte. 
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A P E N D I C E 
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QUESTIONARIO DE PESQUISA 

LOCAL PAA: Estado CIDADE: 

Caro Gerente, o questionario que segue abaixo e fonte de pesquisa para o Trabalho 

de conclusao do curso de Ciencias Contabeis do aluno Rafael Alves de Oliveira, as 

informacoes solicitadas abaixo nao poem em risco a politica de seguranca da informagao da 

instituicao, dessa forma nao identificaremos a cidade nem o nome do gerente. 

PERFIL DO G E R E N T E 

1. Idade: 

2. Sexo: 

3. Formacao: 

4. Tempo de Banco: 

5. Tempo de Gerencia: 

6. Possui certificacao AMBIMA? 

7. Participou de capacitagao para assumir o cargo? 

8. O banco oferece treinamento de formacao continuada na area gerencial? 

PERFIL DO PAA 

1. Assinale a alternativa que mais se aproxima ao numero de habitantes de sua 

cidade: 

( ) entre 2.000 e 3.000 

( ) entre 3.000 e 5.000 

( ) entre 5.000 e 7.000 

( ) entre 7.000 e 10.000 

( ) entre 10.000 e 12.000 

2. Quanto a estrutura fisica do PAA responda: 

2.1 Possui caixa de alto atendimento? ( ) sim ( ) nao 

2.2 Esta bem localizado na cidade e de faciL acesso aos clientes? ( x ) sim ( ) nao 

2.3 O predio onde funciona o PAA possui instalagoes adequadas para um atendimento 

bancario de qualidade? ( ) sim ( ) nao 



60 

2.4 O banco oferece equipamentos necessarios para o desenvolvimento de suas 

atividades? ( ) sim ( ) nao 

2.5 A comunicacao visual externa do PAA esta dentro do Padrao da empresa? 

( ) sim ( ) nao 

Caso tenha algum comentario sobre o quesito acima use o campo abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A bateria de quesitos abaixo enumera as atividades de um gerente de PAA ao 

mesmo tempo questiona aquelas desenvolvidas por voce na busca pela inclusao 

bancaria. 

3.1 Aumento da base de correntistas. 

Quais estrategias utilizadas por voce na conquista de novos correntistas? 

Informe em numeros percentuais o aumento do numero de correntistas em sua base de 

clientes apos a utilizacao das estrategias acima. 

3.2 Aumento da base de aposentados que recebem salario em conta corrente. 

Quais estrategias utilizadas por voce com o objetivo de conquistar novos aposentados para 

receberem seus beneficios em seu PAA? 

Informe em numeros percentuais o aumento do numero de aposentados que passaram a 

receber seus beneficios em contas correntes apos a utilizacao das estrategias acima. 

3.3 Conquistar folhas de pagamento. 

Seu PAA possui folha de pagamento? ( ) Sim ( ) nao 

Se positive informe quais estrategias foram utilizadas para esse conquista e se negativo 

informe se houve tentativa e o motivo de nao ter obtido sucesso nas negociacoes. 

3.4 Inaugurar correspondentes bancario na cidade. 
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Seu PAA possui correspondentes bancario? ( ) sim ( ) nao 

Se positivo informe quantos: 

Se negativo informe o motivo: 

Quais estrategias utilizadas por voce para inaugurar correspondentes bancario na sua 

cidade? 

3.5 Divulgar os produtos do Banco. 

Quais estrategias utilizadas para aumentar a base de produtos do banco em seu PAA? 


