
	   	  
	  

	  

31	  

O MICROCRÉDITO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO   

  

Augusto  Felippe  Caramico  dos  Santos1    

Thais  de  Lana  Santos2    

  

Avaliado pelo sistema double blind review.  

Editor Científico: Maria Amelia Jundurian Corá 

  

RESUMO  

O  microcrédito   como   conhecido   hoje   surgiu   na   década   de   70,   no  Bangladesh,   através   do  
projeto   do   professor   Muhammad   Yunus,   que   consistia   na   concessão   de   pequenos  
empréstimos  a  aldeões  da  região  de  Jobra,  em  Bangladesh,  na  Ásia.  Seu  projeto  se  iniciou  
quando   emprestou   uma   pequena   quantia   que   ajudou   dezenas   de   famílias   a   saírem   da  
condição  da  miséria  crônica  existente  no  local.  A  partir  do  sucesso  da  iniciativa,  seu  projeto  
alcançou  medidas  grandiosas,  servindo  como  modelo  para  o  combate  a  pobreza  no  mundo  
todo.  No  Brasil,   anos  mais   tarde,   surgiram  alguns  projetos  que  utilizavam  a  concessão  de  
empréstimos  a  pequenos  empreendedores,   inspirado  no  modelo  de  Yunus,  com  o  objetivo  
de   geração   de   renda,   suporte   e   treinamento   aos   tomadores   de   recurso.   Baseado   na  
essência   dos   dois   modelos,   a   pesquisa   em   questão   tem   como   objetivo   delinear   as  
semelhanças   e   diferenças   entre   os   dois  modelos   existentes   de  microcrédito,   traçando   um  
comparativo  entre  os  dois  programas  e  as  principais  variáveis  que  os  permeiam.    
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ABSTRACT  

Microcredit   as   known   today   was   born   in   the   70s   in   Bangladesh   by   Muhammad   Yunus  
Professor’s  project,  which  consisted  in  concession  of  smalls  loans  to  villagers  of  Jobra  region  
in  Bangladesh,  Asia.  His  project  began  when  he  lent  a  small  amount  that  helped  dozens  of  
families  to  get  out  of  the  chronic  condition  of  poverty  existing  in  the  region.  From  the  success  
of   the   initiative,   your   project   has   achieved   grandiose   measures,   serving   as   a   model   to  
combat  poverty  around   the  world.   In  Brazil,   years   later,   some  projects  appeared   that  used  
the  loans  to  small  entrepreneurs,  inspired  by  the  model  of  Yunus,  with  the  goal  of  generating  
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income,  support  and  training  these  entrepreneurs.  Based  on  the  essence  of  the  two  models,  
the  research  in  question  is  intended  to  delineate  the  similarities  and  differences  between  this  
two  existing  models  of  microcredit,  demonstrating  a  comparison  between  this  two  programs  
and  the  main  variables  that  permeate  them.  
  

Keywords:  Microcredit,  Poverty,  microentrepreneurs,  Grameen,  Crediamigo.  

  

INTRODUÇÃO  

  

Na   década   de   1970,   a   partir   da   experiência   pioneira   empreendida   pelo   professor  

Muhammad  Yunus  em  Bangladesh,  um  novo  modelo  no  atendimento  às  necessidades  de  

recursos   dos   pequenos   e   dos   microempreendedores   se   tornou   mundialmente   conhecido  

como  microcrédito(YUNUS  e  JOLIS,  2006).    

A   discussão   sobre   a   necessidade   de   se   combater   a   pobreza   e   seus   efeitos,   bem   como  

ações   corretivas   e   preventivas,   são   parte   fundamental   do   debate   político,   além   de  

acadêmico.  Neste  contexto,  o  Brasil,  apoiado  na  questão  de  desenvolvimento  econômico  e  

social,   desenvolveu,   anos   depois,   ferramentas   baseadas   no  modelo   do  microcrédito   para  

atendimento  as  necessidades  de  geração  de  renda  a  microempreendedores  que  não  tinham  

possibilidades  de  atendimento  em  instituições  financeiras  comuns.    

Dessa   forma,  propõe-se  a  análise  comparativa  entre  o  Programa  Nacional  de  Microcrédito  

Produtivo   Orientado   (PNMPO)   utilizado   na   instituição   Crediamigo,   por   meio   do   Banco   do  

Nordeste   e   o   modelo   original   de   microcrédito   do   Grameen   Bank,   sob   a   ótica   do   dos  

impactos   de   ambos   para   o   desenvolvimento   econômico   dos   indivíduos,   bem   como   as  

diferenças  estruturais,  mercadológicas   e   sistêmicas   de  ambos  os  modelos,   principalmente  

no  que  diz   respeito  a  seus  objetivos.  Quanto  aos  objetivos  específicos,  o  primeiro  deles  é  

uma   análise   comparativa   dos   dois   modelos   de   microcrédito   existentes   no   Brasil   e   em  

Bangladesh,  e  suas  principais  diferenças.  

Desta   maneira,   o   objetivo   de   crescimento   e   desenvolvimento   econômico   pelos   países  

elevou  a  importância  do  papel  do  sistema  financeiro  na  contribuição  da  causa  e  a  aplicação  

de  ferramentas  para  tal.  Uma  das  ferramentas  disponibilizadas  pelas  instituições  financeiras  

é  a  disponibilidade  de  linha  de  credito,  e  a  linha  de  credito  que  iremos  abordar  neste  estudo  

é  o  microcrédito.  

Com  relação  a  metodologia,  o  trabalho  fez  a  opção  pelo  método  comparativo.  cujos  dados  

foram   coletados   por   meio   de   pesquisa   exploratória   e   bibliográfica,   e   se      caracteriza   pelo  

exame   dos   dados   levantados   em   livros,   artigos   científicos   para   analise   desenvolvida,  

basicamente  constituída  por  dados  secundários.  



	  
	  

	  

	  

33	  

Por   fim,   será   proposta   a   analise   e   discussão   dos   dados,   bem   como   o   diagnostico   para   a  

questão   apresentada   na   pesquisa,   de   forma   comparativa,   bem   como   a   conclusão   e   as  

sugestões  para  futuras  pesquisas  sobre  o  tema  do  estudo.    

  

A  POLÍTICA  DE  MICROCRÉDITO  –  COMPARANDO  O  MODELO  INDIANO  E  BRASILEIRO  

  

Microcrédito   consiste   na   concessão   de   empréstimos   de   pequeno   com   focalização   nos  

pobres  e  nos  microempreendedores  de  baixa  renda  e  empréstimos  de  pequenos  a  médios  

valores  e  ausência  frequente  de  garantias  reais  e  tangíveis.    (Yunus,  2000,  2001;;  Barone  et  

al,  2002),  no  ramo  das  microfinanças  (Caldas,2003;;  Neri,  2008).  

O   Microcrédito   Produtivo   Orientado   é   “um   crédito   especializado   para   um   determinado  

segmento   da   economia:   os   micro   e   pequenos   empreendimentos,   formais   e   informais”,  

destinado   a   “negócios   de   pequeno   porte,   gerenciados   por   pessoas   de   baixa   renda”,   não  

sendo   utilizado   para   financiar   o   consumo   (BARONE  &  SADER,   2008,   p.1250),   viabilizado  

pela   Lei   11.110/05   no   âmbito   do   Programa  Nacional   de  Microcrédito   Produtivo  Orientado  

(PNMPO).    

Yunus   (2004)   afirma   que,   apesar   do   caráter   do   microcrédito   ser   de   tirar   as   pessoas   da  

pobreza,   não   deve   ser   enxergado   como   uma   politica   assistencialista   e   sim   como   um   um  

direito  universal,  devido  ao  seu  imenso  potencial  de  impacto  social.  Cerca  de  7  milhões  de  

pessoas  já  foram  beneficiadas  por  esta  política  via  Grameen  Bank,  com  giro  financeiro  anual  

de  US$6  bilhões  e  baixa  inadimplência  (YUNUS,  2008,  p.239-240),  através  de  uma  política  

de   aval   solidário   que   reduz   os   custos   de   transação   e   minimiza   o   risco   moral.   (Tauaf   e  

Carvalho,  2006).  

Um  outro   aspecto   apontado  pelo   autor   é   que,   além  dos   benefícios   diretos   proveniente   do  

microcrédito,   este   instrumento   incentiva   os   clientes   a   se   envolverem   em   atividades  

produtivas  para  quitar  sua  divida,  o  que  faz  com  que  ele  se  esforce  também  para  aumentar  

sua   renda.   A   atuação   do   Estado   é   defendida   quanto   a   atuação   no   estabelecimento   de  

regulamentações   relacionadas   ao   microcrédito   e   seu   funcionamento,   principalmente   na  

criação   e   manutenção   de   um   ambiente   favorável   ao   setor   (Passos   et   al,   2002;;   Moreira,  

2002)  

Em   2015   Bangladesh   apresentava   um   Produto   Interno   Bruto   (PIB)   de   cerca   de   US$   173  

milhões  e  IDH  de  0,57  –  considerado  médio.  Seus  indicadores  sociais  apresentavam  índice  

de  16,4%  de  subnutrição  e  alfabetização  de  58,8%  da  população  adulta.  O  Brasil,  por  sua  

vez   possui   um  PIB   de   cerca   de  US$   552  milhões   de   dólares   em  2015   e   IDH   de   0,608   –  

considerado  alto.  Seu  percentual  de  subnutrição  é  menor  que  5%  e  a  alfabetização  adulta  

atinge  91%  da  população.  (UNDP,2015).  
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A  premissa  original  do  Grameen  Bank    é  o  financiamento  sustentável  dos  pobres,  ou  seja,  

com  a  cobrança  de  taxas  de   juros  que  cobrissem  os  custos  das   transações  e  metodologia  

adequada  de  seleção  e  controle  dos  tomadores.  Além  disso,  a  disponibilidade  de  credito  não  

é   o   objetivo   principal   do   programa,   sendo   na   verdade   o   progresso   em   termos  

socioeconômicos  daqueles  que  utilizam  o  microcrédito.  

A  experiência  brasileira  em  micro  finanças,  assim  como  na  maioria  das  experiências  latino-

americanas,  tem  algumas  características  diferentes  comparadas  as  práticas  observadas  em  

outras  partes  do  globo.  Ao  contrário  do  resto  do  mundo,  em  que  a  maioria  das  iniciativas  no  

setor   partiram  espontaneamente  da  esfera  privada  da   sociedade,   no  Brasil   tem-se  partido  

geralmente   de   iniciativas   públicas,   ou   em   razão   de   programas   de   incentivos  

governamentais,  que  estimulam  o  fornecimento  de  crédito  à  população  de  baixa  renda.    

Houveram   quatro   ondas   na   evolução   do  microcrédito   no   Brasil:   a.   Instituições   afiliadas   a  

redes   internacionais  –   lideres  da   sociedade  civil   iniciaram  os  esforços  e   colaboraram  com  

membros   da   comunidade   internacional   (ex.   Banco   da   Mulher);;   b.   Organizações   da  

sociedade   civil   –   iniciativa   dos   lideres   locais,  marcada   pela   utilização   de  metodologias   de  

micro   finanças   no   auxilio   a   comunidade   de   baixa   renda   (ex.   Portosol);;      c.   Iniciativas  

governamentais   –   lançadas   por   lideres   políticos,   que   percebam   as   micro   finanças   como  

possibilidade   de   atender   as   necessidades   da   população   (ex.   Banco   do   Povo   Paulista)   d.  

Instituições   financeiras   –   iniciativa   dos   setores   privados   e   publico,   consequência   da  

percepção  das  micro  finanças  como  importante  nicho  de  mercado  (ex.  Banco  do  Nordeste  e  

Sociedade  de  Credito  ao  microempreendbanco  do  edor).  

Criado  em  1997   com  apoio   do  Banco  Mundial   e   do  Banco  do  Nordeste,   o  Crediamigo   se  

tornou   em   dois   anos   a   segunda   maior   instituição   no   fornecimento   de   microcrédito   na  

América   Latina.   Posteriormente,   com   o   PNMPO,   cooperativas   de   credito   singulares,  

sociedades  de  credito  microempreendedor,  agencias  de  fomento,  sociedades  de  credito  ao  

microempreendedor  e  Organizações  da  Sociedade  Civil  de   interesse  Publico,  devidamente  

cadastrados  se  tornaram  aptas  a  oferecer  tal  tipo  de  serviço.    

O  CrediAmigo   trabalha   com   a  metodologia   de  Grupos   Solidários   e,   concomitantemente   à  

concessão   do   crédito,   oferece   capacitação   gerencial   para   os   tomadores.   Toda   a  

operacionalização  do  programa,   incluindo  os  Assessores  de  Crédito,   é   realizada  de   forma  

autônoma  das  atividades  do  Banco.  Além  deste  ponto,  o  Crediamigo  oferece  um  serviço  que  

atende   os   clientes   no   próprio   local   aonde   eles   desenvolvem   seus   negócios,   sendo   este  

credito  liberado  ate  sete  dias  uteis.  

Neste   aspecto,   comparada   a   proposta   do  Grameen  Bank   se   difere   do  PNMPO,   pois   este  

surgiu  da  necessidade  de  se  ter  normas  e  apoio  técnico  junto  as  instituições  financeiras  que  

ofereciam   este   tipo   de   financiamento   e   também   junto   aos   desenvolvedores   de   atividades  
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produtivas  de  porte  pequeno,  enquanto  aquele  prioriza  o  objetivo  unicamente  social,  vez  que  

o  próprio  financiador  é  o  banco  de  desenvolvimento.  

Importante   ressaltar   que   ambos   os   programas   não   financiam   o   consumo   como   objetivo  

principal,   mas   sim   o   provimento   de   recursos   para   a   realização   de   atividades   produtivas  

autônomas.  

No  que  se  refere  a  publico  alvo  dentro  das  instituições,  é  notória  a  preferencia  pela  mulher  

dentro  do  Grameen  Bank,  dados  os  aspectos  culturais  que  permeiam  a  sociedade  local.  Já  

no  Crediamigo,  o  publico  alvo  são  os  empreendedores,  com  características  essenciais  como  

serem  necessariamente  empreendedores  formais  ou  informais  de  pequeno  porte.  

A   principal   divergência   reside   no   ponto   em   que   o   Grameen   Bank   é   uma   instituição  

autossuficiente,   e   recorreu   poucas   vezes   ao   credito   de   terceiros.  No  Crediamigo,   por   sua  

vez,      para   haver   concessão   de   credito   é   necessária   a   contratação   de      pela   instituição  

habilitada.  Logo,  no  primeiro  caso  o  microcrédito  é  a  origem  do  processo  e  motivo  principal  

do  negocio,  enquanto  no  segundo  caso  se  torna  um  produto  resultante  do  processo.    

Ha  semelhança  nas  garantias  exigidas  nos  dois  modelos,  que  é  o  caso  do  aval  e  do  aval  

solidário,  as  taxas  de  juros  reduzidas,  as  medidas  estruturais  que  garantem  a  diferenciação  

do  publico  bem  como  o  tipo  do  credito  (de  outras  linhas  convencionais  ofertadas  por  outras  

instituições  financeiras).  

Embora   os   objetivos   sejam   opostos   quando   um   direciona   seus   esforços   para   o  

desenvolvimento   do   individuo   e   as   melhorias   em   sua   vida   e   no   ambiente   em   que   esta  

inserido,  e  o  outro  foca  no  desenvolvimento  de  um  empreendimento,  é  inegável  que  ambos  

contribuem   com   o   desenvolvimento   dos   atendidos,   seja   pela   possibilidade   de   amparo  

financeiro  ou  pela  oferta  de  conhecimento.  

  

CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

  

Verifica-se   assim  que  o   termo  microcrédito   considerado  de   forma   isolada  não  é   capaz   de  

suprir  todas  as  características  que  envolvem  este  tipo  especifico  de  empréstimo,  nem  seus  

objetivos,   sendo   assim   possível   concluir   que   o   termo   não   pode   ser   padronizado.   Assim,  

deve-se  considerar  além  das   terminologias  dos  conceitos   financeiros.   Isso  se  deve  ao   fato  

de   que   o   microcrédito   é   relacionado   diretamente   aos   benefícios   sociais   que   a   oferta   do  

empréstimo  pode  oferecer  aos   indivíduos  beneficiados,   tendo  o  objetivo  de  desenvolve-los  

tanto  economicamente  quanto  socialmente.    

O   exemplo   dos   modelos   apresentados   demonstram   que   apesar   de   serem   baseados   nas  

mesmas   variáveis   do   conceito   de   microcrédito,   dentro   do   contexto   em   que   se   inserem,  

possuem   diversas   diferenças   explicadas   pelo   ambiente   em   que   estão   inseridos,   e   pelas  

necessidades  enxergadas  por  cada  programa  afim  de  cumprir  um  objetivo.    
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Vale  ressaltar  que  no  Brasil   foram  realizadas  adaptações  e  diversos   itens  específicos  para  

adaptação  da  realidade  e  necessidade  de  desenvolvimento  do  pais,  em  relação  ao  modelo  

originalmente   proposto   por   Yunus   (2001),   mas   que   através   da   utilização   de   tecnologia  

especifica,   o   microcrédito   objetiva   minimizar   os   problemas   decorrentes   da   assimetria   (ou  

ausência)   de   informações   dos   tomadores,   como   a   seleção   adversa   e   o   risco   moral  

existentes  mediante   o   empréstimo   concedido   ao   publico   de   baixa   renda   especificamente,  

com   o   intuito   de   gerar   desenvolvimento   e   crescimento   social   e   econômico,   vez   que   a  

população   de   baixa   renda   possui   mais   restrições   de   acesso   no   sistema   financeiro  

convencional,  especialmente  do  mercado  do  credito.    

Sugere-se  como  continuidade  a  pesquisa  que  seja  identificado  quais  as  principais  fontes  de  

recursos   financeiros   para  organizações  de  microcrédito   no  Brasil,   bem  como  a  análise   da  

relação   entre   o   número   e   o   montante   de   operações   liberadas   pelos   diversos   tipos   de  

organizações  que  atuam  com  microcrédito  no  Brasil,  e  seus  critérios.  
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