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Democratizacao do Acesso ao Creditor
 
Credito Massificado X Credito Assistido
 

Antonio Valdir Oliveira Filho1 

Introducao 

Ao pesquisarmos no dicionario Aurelio, encontramos a seguinte 
definicao para a palavra democratizar: par ao alcance do povo, 
popularizar. Partiremos dessa definicao para desenvolver 0 tema 
Democretizsciio do Acesso ao Credito. 

A palavra credito deriva do latim credere que significa acreditar. Nao 
se pode confiar em desconhecidos, entao a premissa e de que precisamos 
conhecer alguern para acreditar nele. Como registra lose Pereira da Silva 
no livro Cestao e Analise de Risco de Credito (SILVA), credito, na 
definicao bancaria, consiste em colocar it disposicao do cliente certo 
valor sob a forma de ernprestimo ou financiamento, mediante uma 
promessa de pagamento em uma data futura. A pergunta que se faz e. 
como fazer a dernocratizacao do acesso ao credito, popularizando-o ou 
colocando-o ao alcance do povo, com 0 risco medido e controlado> 

1Antonio ValdirOliveira Filho, bacharel em Adrninistracaode EmpresaspelaAeUDF (Brasllia-DF), efunclonario de carreira 
do Banco do Brasilha 11anos. Pos-praduadopela FundacaoGenilio Vargasem Elabora9ao,Analisee Avalia9aode Projetos 
(Viabilidade Econ6mica) e Economia para0 SetorPublico (Financas Pubhcas). Tevecomoexperiencias mtemacionais a 
participecaono II, IIIe V Foro Interamericanode Mcrofinan~s, em BuenosAires,Barcelonae Rio de Janeiro,respectivamente, 
promcvidepeloBanco Inleramericanode Desenvolvimento(BID).Participou, no ano2001,da IIMissaoBrasileiraa Bangladesh, 
paraconhecer0 trabalhode Gmmeen Bank Trabalhacom propostasde Geracaode Empregoe Rendadesde 1996,tendoside 
responsavelpela materiano Banco do Brasile na FunoacaoBancodo Brasil.Atualmente,participadeGrupo de Trabalhoque 
esta coma responsabilidade deformatar a atuacao doBancodoBrasil nomercado demicrofnancas. 
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o risco do credito eparte do negocio, porern, citam alguns autores, 
nao podemos confundir risco com incerteza. Como exemplo, 
registramos 0 caso de urn piloto profissional que dirige urn carro de 
competicao em alta velocidade e em pista apropriada, caso tfpico de 
risco por ser de seu total conhecimento as condicoes impostas. A 
incerteza aparece quando tentamos substituir 0 piloto por urn motorista 
sem experiencia nas mesmas condicoes. 

Entendemos que 0 risco de credito pode ser medido utilizando-se 
metodologias apropriadas e de conhecimento publico, amplamente 
exploradas na literatura. A discussao que estamos propondo, porern, 
dirige-se para as formas de credito disponfveis e nao para as metodologias 
de acesso ao credito, af incluida a questao do risco de credito, 

Credito Massificado X Credito Assistido 

As formas de credito que exploraremos sao: cddito massificado e cddito 
assistido. 0 (ddito Massificado eaquele concedido mediante a avaliacao de 
alguns eventos que sao repetitivos, tidos como capazes de prever 0 com
portamento do cliente. Ele precisa ser automatizado e nao existe uma preo
cupacao com projetos/finalidades do credito, apenas a definicao de que 0 

c1iente suporta pagar 0 montante emprestado, adicionado dos encargos. 

o (r€di/o Assistido e urn processo de integracao entre 0 credito e a 
assistcncia tecnica. de forma a orientar a aplicacao do credito, seja com 
processos de capacitacao, seja com acompanhamento continuo ao c1iente. 

o foco do atendimento precisa ser 0 c1iente e nao 0 produto. Esse e 
o principio para se trabalhar na venda de alguma coisa para alguern. No 
credito. nao pode ser diferente. Precisamos entender a logica e a 
necessidade do cliente para adaptarmos 0 produto ao credito. Os numeros 
e caracterfsticas dos demandantes de pequenos creditos (sejarn 
proprietaries de negocios ou nao) atingem a casa de milhoes, fazendo 
com que as solucoes tenham a escala que 0 problema requer. 

A pesquisa "Credito para Pequenos Empreendimentos no Brasil'? 
tern como uma de suas preocupacoes 0 diagnostico da distorcao 
existente entre a oferta e demanda de microcredito no Brasil. Segundo 

2 Elaborado por Ivan Guirnaraes e Jaime Mezzera e concluido em janeiro de 2003, esse trabalho resulta de pesquisas junto 

aos clientes do rnlcrocreouo, asentidades que 0 fomecem, e a dirigentes de instituicoes Iinanceiras. e foi feito por lniciativa 
da Orqanizacao Intemacional do Trabalno (OIT). 
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o trabalho, a demanda urbana de rnicrocredito no Brasil pode ser 
estimada em 6 milhoes de micro e pequenas unidades produtivas. 

Ainda no mesmo estudo, porern, "...e muito tenue ou ate inexistente 
a linha que separa lar de negocio, vida familiar de atividade laboral, e, 
por ultimo, pessoa de trabalhador". Por isso, as caracteristicas identificadas 
desse publico, conforme as definicoes anteriormente descritas, faz com 
que imaginemos que acrescido do numero de micro e pequenas unidades 
produtivas estara 0 numero das necessidades de credito pessoal ("credito 
direto ao consumidor para a venda de seus produtos, credito do 
fornecedor, em geral pelo cheque pre-datado, creditos em nome de 
terceiros, factorings ou mesmo 'agiotas'"). 

Portanto, podemos concluir que 0 numero e superior a seis rnilhoes, 
mas de mensuracao complexa, uma vez que precisamos de variaveis de 
dificil controle por entidades publicas (vendas em carne de pagamentos 
ou cheques pre-datados). 

o conceito de microcredito passa, entre outros pontos, pela fmalidade 
do credito. Alguns entendem que se 0 credito tiver a finalidade produtiva 
e microcredito, outros entendem que isso e puro preconceito e que 0 

credito para consumo tarnbem pode ser rnicrocredito, afinal, esse 
publico-alvo tern outras necessidades que precisam ser atendidas. Com 
isso, 0 universo de demandantes de microcredito pode alcancar 0 patamar 
de 20 milhoes de pessoas no Brasil, segundo trabalho por iniciativa da 
OIT, ja citado anteriormente. 

o mercado que pode ser estimado, de forma conservadora, em 20 
rnilhoes de pessoas, tern caracteristicas de varejo, 0 que por principio. 
precisa ter atendimento massificado. Portanto, qualquer produto que 
possa ser desenvolvido para clientes com essas caracteristicas precisa 
ter a forma massificada, ai induido 0 credito. 

o trabalho de Cuimaraes e Mezzera chega aconclusao que a distancia 
da demanda de microcredito para a oferta, no Brasil, deve-se ao fato de 
ter 0 modelo brasileiro adotado princtpios diferentes do publico-alvo 
(nao rnasslficado). Porem, 0 problema nao se agravou, segundo aquele 
trabalho, porque os clientes/beneficiarios encontraram outras formas de 
obtencao do credito, em destaque, no sistema financeiro tradicional. 

Credito Assistido 

Apesar das premissas anteriores provarem a ligacao entre varejo e 
massificacao, temos outro modelo que visa a sustentabilidade de 
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pequenos empreendimentos que e a credito orientado, tam bern 
conhecido como Credito Assistido. Efato que a grande desafio e 
compreender como variaveis de principios diferentes podem trabalhar 
juntas. Enquanto a publico-alvo de varejo precisa ter urn atendimento 
m as s ificado, no credito assistido a premissa e personalizar a 
atendimento, uma vez que precisamos tratar as pessoas de forma 
diferente, ja que elas tern necessidades diferentes. 

Esse modelo de credito consiste no fornecimento de suporte 
tecnico, composto par uma serie de acoes que busquem dar ao 
ernpreendedor a possibilidade de criar au alavancar a seu negocio, 
obtendo financiarnenro adequado a sua necessidade, de forma que a 
investimento promova desenvolvimento e retorno satisfatorio com baixa 
taxa de risco para a tomador e para a financiador. 

Eimportante nao confundir as responsabilidades do tomador do 
financiamento (empreendedor) com a agente financeiro. Portanto, esse 
modelo de credito tern de ser operado de forma a separar as decisoes de 
credito, tanto par parte do empreendedor (0 que ele precisa) como par 
parte do agente financeiro (aprovacao do credito). 

A importancia da parceria esta na busca do equilibria entre ernocao 
e razao na criacao au alavancagem do negocio. Dizem as especialistas 
que quando se quer montar urn negocio trabalha-se com 80% de emocao 
e 20% de razao. Para que urn sonho nao se transforme em pesadelo, e 
importante despertar, no empreendedor, a plena consciencia pelas 
caracterfsticas e variaveis de seu negocio, de forma a ele ter certeza do 
passo que quer dar. Quando quer montar urn negocio, 0 empreendedor 
se imagina em uma sala bern decorada, com muito dinheiro, nunca atras 
de urn balcao, sem dinheiro para pagar as contas. A boa metodologia de 
credito assistido e aquela que retira a empreendedor da sala e 0 coloca 
arras do balcao. 

Quando perguntamos ao empreendedor qual a difrculdade do seu 
empreendimento, ele certamente responde que e a acesso ao credito 
e a montante de impasto que paga. Nunca imagina que a problema 
seja a gestae de seu negocio au seu projeto. Dai a importancia de urn 
assessoramento que possa auxilia-lo na tomada de decis6es, lembrando 
sempre que a decisao precisa ser dele. 

Alguns especialistas dizem que a suporte tecnico reduz a risco de 
insucesso do projeto e, par consequencia, a inadimplemento. Porern. 0 

credito assistido nao pode ser trabalhado com foco apenas na rentabilidade 
imediata da operacao, mas deve prioritariamente considerar a 
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sustentabilidade do empreendimento/projeto, de forma a gerar 
desenvolvimento, a que em ultima instancia ea que interessa a todos. 

o Banco do Brasil tern como experiencia de credito assistido a sala 
do empreendedor. 0 modelo foi originado no projeto-piloto Agencia 
do Empreendedor que registrou, em Bela Horizonte, uma atuacao de 
extrema i m port ancia para a seu desenvolvimento. 0 pilato 
compreendeu a periodo do primeiro semestre de 1998 ao final de 
1999 enos trouxe alguns numeros que comprovam algumas teses. Par 
exernplo, que cerea de 30% dos que realizaram treinamento focado na 
conscientizacao do neg6cio desistiram de seus projetos, nao obstante 
seus limites de credito ja estivessem aprovados pelo banco. 

A inadimplericia do conjunto de operacoes do pilato foi zero, no 
perfodo de urn ana e meio (duracao do piloto). Deve-se levar em 
consideracao que a numero de operacoes de credito foi pequeno (135 
operacoes), sendo essa uma caracteristica desse modelo. Outro dado 
importante ea atendimento realizado em 40 salas distribufdas em todo 
a territ6rio nacional, que atingiu a mais de urn milhao de pessoas, 
concretizando com cerca de 10% em operacoes de credito, a que para 
a caso e urn percentual vitorioso. 

Merece res salva a reducao significativa de reclamacoes recebidas 
pelo Banco do Brasil no Programa de Ceracao de Emprego e Renda
PROGER, uma vez que qualquer cidadao brasileiro que alimentasse a 
sonho de empreender teve, de forma digna, uma oportunidade de 
compartilhar esse sonho com alguem. equilibrar a ernocao com a razao 
e descobrir que a seu caminho era outro 

Para comparar as dais modelos com nurneros, vamos trabalhar com 
a proposta de credito produtivo, uma vez que, como ja foi dito, ficaria 
mais complexa a comparacao com creditos sem direcionamento, par 
nao termos as inforrnacoes necessarias. 

Ao analisar a casa do BB Giro Rapido no Banco do Brasil, uma proposta 
tipicamente massificada. voltada para esse publico (apenas as formals), 
encontramos numeros bern diferentes. A quantidade de operacoes, no 
perfodo de outubro de 1999 a dezembro de 2002, foi superior a 2 
milho es. Dessas, apenas 18.677 foram realizadas nas Salas do 
Empreendedor na forma de credito assistido, a que representa menos 
de 1% do total de operacoes. 

Quando analisamos as operacoes de investimento, essa diferenca 
diminui. Como essas operacoes envolvem urn modelo massificado, com 
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analises de documentos (seja projeto, seja capacidade de pagamento) 
nao totalmente automatizadas, 0 Banco do Brasil teve, no mesmo 
perfodo, 0 total de 193.511 operacoes (formais e inforrnais), enquanto 
nas Salas do Empreendedor esse volume foi de 25.114, ou seja 13%, 
lembrando que 0 Banco do Brasil so tem a metodologia de credito 
assistido em 40 agencias no Brasil. 

Nao podemos, com isso, dizer que um modelo e melhor ou pior. 
Os exemplos sao importantes para reforcar os conceitos e caracteristicas 
do credito assistido e massificado. 

Conclusao 

A pergunta que alguns fazem e: Qual 0 melhor modelo para 
democratizar 0 acesso ao credito> A resposta, porem, nao pode ser simples, 
uma vez que e importante que analisemos que tipo de solucao que se quer. 

A melhor pergunta e. Por que se quer a dernocratizacao do acesso 
ao credito> Para essa pergunta responderemos que a finalidade e 
desenvolver 0 pais, com geracao de emprego e renda e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. Para isso, precisaremos conjugar a 
rentabilidade com a sustentabilidade, ou seja, a proposta de credito 
rnassificado com solucoes de assistencia que possam auxiliar na 
sustentabilidade do pequeno empreendimento. Se a instituicao 
financeira nao pode realizar 0 credito assistido, ate porque nao e neg6cio 
dela 0 suporte tecnico, isso deve ser realizado por outra instituicao. 

A ideia de consultoria para pequenos empreendimentos deve ser 
analoga aquela do medico de familia - para qualquer problema de saude, 
recorria-se a ele. Eimportante ter alguem a quem 0 pequeno empreendedor 
se apegue para clarificacao de suas ideias ou ate rnesmo urn amigo que 
possa the fazer ver coisas que ele nao pode ou nao quer ver, 

Por isso e que precisamos ter sempre proximas instituicoes que 
oferecarn 0 service de suporte aos pequenos empreendedores, em suas 
mais diversas metodologias, desde que as decis6es relativas ao 
empreendimento sejam do empreendedor. Relacionam-se aqui 
instituicoes financeiras que oferecam solucoes de credito cada vez mais 
diversificadas, flexfveis e de facil aces so. Com isso teremos um Brasil 
mais desenvolvido e, certamente, com menor Indice de desemprego, 
que e 0 grande mal da nossa sociedade. 
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