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RESUMO 

 

No ano de 2020 o mundo foi assolado por uma crise sanitária, uma doença até então 
desconhecida, causada por um vírus com capacidade de se propagar pelo ar. Os 
órgãos mundiais de saúde então recomendaram o isolamento social, para se refrear 
o contágio, uma forma de se deter o avanço da chamada COVID-19. Neste momento, 
governos do mundo todo implementaram diversas medidas de isolamento, sendo a 
de maior impacto, o lockdown, que determinava a interrupção total ou parcial do 
exercício das atividades econômicas por um período determinado ou indeterminado. 
Assim, se desenha um momento de grande incerteza no cenário econômico, já que 
muitas atividades, especialmente aquelas que envolviam atendimentos pessoais e 
aglomerações de pessoas, foram impedidas de manter seu funcionamento de forma 
regular. Além disso, as pessoas estavam assustadas, priorizando dispender seus 
recursos consumindo apenas aquilo que era essencial. De semelhante forma, as 
instituições financeiras, frente à forte instabilidade do mercado mundial, em um 
movimento natural de aversão à riscos, reduziram as concessões de créditos, 
temendo uma onda de inadimplemento neste momento de crise. A combinação destes 
fatores viria provocar demissões e encerramento de empresas, caso não houvesse 
alguma intervenção. A fim de amenizar os efeitos da crise econômica que 
descrevemos, o governo brasileiro criou a linha de crédito denominada PRONAMPE, 
que se trata de linha de capital de giro, sem exigência de garantias aos tomadores, e 
dotada de instrumento de salvaguarda de riscos para as instituições financeiras 
realizarem sua concessão, a proteção de um fundo garantidor instituído com verbas 
do governo federal. O objetivo geral deste trabalho é verificar se a política pública de 
acesso ao crédito, denominada PRONAMPE, foi capaz de reverter a escassez de 
crédito a micro e pequenas empresas, nos 25 munícipios da Região Administrativa de 
Franca/SP, durante a pandemia de COVID-19 no ano de 2020.  Também propomos 
os objetivos específicos de comparar os dados de concessão de crédito realizadas 
nestes municípios, discutir o impacto da capilaridade da rede de atendimento bancária 
na concessão do crédito PRONAMPE e verificar a relação entre a concessão deste 
crédito, a manutenção de empregos e a prevenção de fechamento de empresas. Para 
atingir os objetivos aqui estabelecidos, utilizamos como procedimentos metodológicos 
a revisão bibliográfica, para abordarmos os temas de desenvolvimento econômico, 
fluxo circular da economia, a função do crédito no desenvolvimento, a temática de 
riscos e os conceitos de políticas públicas. Nos valemos também dos registros 
documentais para delimitação geográfica e histórica do estudo, para estabelecimento 
do cenário de pandemia mundial de COVID-19 e de como o mundo, sob os aspectos 
deste estudo, estava estabelecido naquele momento. Levantamos também os 
registros institucionais, sendo os principais deles as leis e regulamentos que regem a 
política pública PRONAMPE, promovendo um trabalho de interpretação legislativa 
detalhada destes dispositivos. Feito isso, foram levantadas fontes estatísticas com os 
dados de concessão de crédito, de micro e pequenas empresas ativas, de criação de 
vagas de empregos e de pontos de atendimentos bancários, realizando uma análise 
qualitativa dos dados, de forma comparativa entre os municípios da R.A. de 
Franca/SP. Por fim, apresentamos uma reflexão dos resultados obtidos, verificando 
se os objetivos propostos por esta política pública foram ou não atingidos. 
 
Palavras-chave: COVID-19. Crédito. FGO. Política Pública. PRONAMPE. 



ABSTRACT 

 
In the year of 2020, the world was beset by a health crisis, a unknown disease, caused 
by a virus with the ability to spread through the air. The world health bodies 
recommended social isolation, to curb the contagion, in a attempt to stop the advance 
of the COVID-19. At this time, governments around the world implemented several 
isolation measures, the most impacting being the lockdown, which determined the total 
or partial interruption of the exercise of economic activities for a determined or 
indefinite period. Thus, there is a moment of great uncertainty in the economic 
scenario, because many activities, especially those that involved personal assistance 
and agglomeration of people, were prevented from maintaining their regular operation. 
In addition, people were scared, prioritizing spending their resources consuming only 
the essential. In a similar way, financial institutions, facing with the strong instability of 
the world market, in a natural movement of aversion to risks, reduced the granting of 
credits, fearing a wave of default in this moment of crisis. The combination of these 
factors would lead to layoffs and the closure of companies, if there was no intervention. 
In order to mitigate the effects of the economic crisis that we have described, the 
Brazilian government created the line of credit called PRONAMPE, which is a working 
capital line, with no requirement for guarantees to borrowers, and equipped with a risk 
safeguard instrument for financial institutions carry out their concession, the protection 
of a guarantee fund established with funds from the federal government. The general 
objective of this work is to verify if the public policy of credit access, called 
PRONAMPE, was able to reverse the shortage of credit to micro and small companies, 
in the 25 municipalities of the Administrative Region of Franca/SP, during the COVID-
19 pandemic in 2020. We also propose the specific objectives of comparing the credit 
granting data carried out in these municipalities, discussing the impact of the capillarity 
of the banking service network in the granting of PRONAMPE credit and verifying the 
relationship between the granting of this credit, the maintenance of jobs and the 
prevention of business closures. In order to achieve the objectives established here, 
we used the bibliographic review as methodological procedures, to address the themes 
of economic development, circular flow of the economy, the role of credit in 
development, the theme of risks and the concepts of public policies. We also made 
use of documentary records for the geographical and historical delimitation of the 
study, to establish the scenario of the global pandemic of COVID-19 and how the world, 
under the aspects of this paper, was established at that time. We also surveyed 
institutional records, the main ones being the laws and regulations that govern 
PRONAMPE public policy, promoting a work of detailed legislative interpretation of 
these provisions. Once that was done, statistical sources were raised with data on 
credit granting, micro and small active companies, job creation and banking service 
points, performing a qualitative analysis of the data, in a comparative way between the 
municipalities of R.A. from Franca/SP. Finally, we present a reflection of the results 
obtained, verifying if the objectives proposed by this public policy were reached or not. 
 
Keywords: COVID-19. Credit. FGO. Public Policy. PRONAMPE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia flui de forma contínua e de maneira idêntica, sempre se 

repetindo. Então, neste fluxo circular, os participantes da vida econômica tendem a 

repetir sempre os mesmos processos, buscando a obtenção dos mesmos resultados, 

adaptando-se as situações adversas já previstas, sempre da mesma maneira 

(SCHUMPETER, 1997). 

Há períodos em que ocorrem perturbações neste ciclo do fluxo circular, 

como presenciamos no ano de 2020 com a pandemia mundial de COVID-19. Esta 

pandemia que se espalhou de forma estrondosa, em que a contaminação decorria por 

gotículas de saliva propagadas pelo ar, ou seja, uma doença que para ser prevenida, 

provocou o banimento total ou parcial, da convivência social (OMS 2020). 

Em consequência disso, as atividades econômicas que não eram 

consideradas essenciais (BRASIL, 2020c), tiveram que ser interrompidas, para conter 

as fortes ondas de contaminação de uma doença que até aquele momento, não 

possuía nenhum tratamento ou vacina. 

Assim, as micro e pequenas empresas brasileiras sofreram os impactos 

de não poderem exercer suas atividades, se viram em uma situação de eminente 

fechamento, ou de reposicionamento de seus custos para se manterem funcionando, 

e quando falamos de redução de custos para micro e pequenas empresas, estamos 

falando também de demissões de seus empregados. 

Frente a um cenário econômico adverso que o Brasil já enfrentava, com 

anos anteriores em recessão econômica (IBGE, 2020), as micro e pequenas 

empresas que já estavam em grandes dificuldades antes desta pandemia, tiveram sua 

situação agravada, em um cenário em que se viram forçadas a paralisar suas 

atividades ou tendo restrições em seu funcionamento. 

Desenhou-se o problema público (SECCHI, 2016), uma necessidade de 

manter estas empresas em atividade, para consequente manutenção dos empregos 

e renda das famílias, para que não se agravasse ainda mais o ciclo recessivo em que 

o país mergulhava. 

Para que se estabeleça o desenvolvimento econômico, necessita-se de 

que o empreendedor, através da inovação, utilize-se dos recursos já existentes, para 

criar novas combinações (SCHUMPETER, 1997). 
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Em um cenário tão adverso, de tantas dificuldades, de que forma o 

empresário irá dispor de capital necessário para que possa empreender de maneira 

inovativa, se mal consegue manter sua empresa em funcionamento financeiramente? 

A resposta está no crédito. O terceiro elemento para que se estabeleça 

a tríade do desenvolvimento econômico é o crédito. Através dele o empreendedor 

toma possa dos meios de produção que não poderia ter, dada a sua situação 

financeira, e realiza as novas combinações, a inovação (SCHUMPETER, 1997). 

Apesar do ônus que o crédito proporciona, pelo pagamento do preço do 

juro, acredita-se que através da atividade econômica do empreendimento, as rendas 

geradas pelo crédito, superarão o preço e ainda gerarão lucro (KEYNES, 1996). 

Porém, há de se considerar que, em um momento de crise como o 

cenário de pandemia vivido no ano de 2020, a propensão daqueles que possuem 

capital disponível para emprestar, os chamados entes superavitários, estará em 

declínio. O “animal spirits”, o ânimo de agir destes participantes da vida econômica, 

estará fraco (KEYNES, 1996). 

Assim, para fortalecimento da disposição destes entes detentores de 

capital, para que concedam crédito aos micro e pequenos empresários, foi criado pela 

Lei 13.999/2020 o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – PRONAMPE. 

O referido programa apoia-se no FGO – Fundo Garantidor de 

Operações, que tem seu capital formado por recursos do orçamento federal, e que 

garante a honra dos contratos inadimplidos, as operações concedidas no âmbito do 

PRONAMPE (BANCO DO BRASIL, 2020). 

O objetivo geral deste trabalho é verificar se a política pública de acesso 

ao crédito, denominada PRONAMPE, conseguiu reverter a escassez de crédito a 

micro e pequenas empresas, nos munícipios da Região Administrativa de Franca/SP, 

durante a pandemia de COVID-19 no ano de 2020. Para completar essa tarefa, foram 

levantados os dados de concessão da linha de crédito PRONAMPE nacionalmente e 

regionalmente. 

Os objetivos específicos são obtidos a partir da análise destes dados, 1- 

comparar os dados de concessão de crédito realizadas nestes municípios, 2 - discutir 

o impacto da capilaridade da rede de atendimento bancária na concessão do crédito 

PRONAMPE e 3 - verificar a relação entre a concessão deste crédito, a manutenção 

de empregos e a prevenção de fechamento de empresas.  
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Ou seja, busca-se através destes objetivos e dados de pesquisa, 

determinar se a linha de crédito conseguiu cumprir o propósito pela qual foi criada, 

estabelecer a relação entre desenvolvimento econômico, manutenção de empregos e 

a prevenção do encerramento das empresas. 

Esta pesquisa é aquela que se denomina aplicada, pois pretende que 

seus dados sejam utilizados em casos concretos. Em seu procedimento, ela é 

bibliográfica e documental, pois o referencial teórico levantado está disponível em 

livros, artigos e diversos outros trabalhos acadêmicos, e os dados obtidos estão 

disponíveis de forma documental nos mais diversos organismos públicos e privados, 

como registros institucionais escritos (GIL, 2008). Além disso, a pesquisa é 

exploratória e descritiva, e a análise dos dados obtidos é realizada de forma 

qualitativa, buscando dar o significado dos números aqui levantados, e a real 

aplicação do estudo ao mundo real. 

Os dados coletados estão ligados principalmente ao volume de 

concessões de crédito para as micros e pequenas empresas, no âmbito do 

PRONAMPE, no ano de 2020. Além disso, foram levantadas a quantidade de 

empresas nos municípios da região administrativa de Franca e a quantidade de postos 

de atendimentos bancários nestes municípios, com o intuito de verificar como estes 

dados podem influenciar no volume de crédito concedidos. Também foram 

apresentados os saldos de vagas de emprego criadas no ano de 2020, para que 

apresentar uma perspectiva sobre a manutenção de empregos que o programa busca. 

O presente trabalho foi elaborado para apresentação perante banca 

examinadora, seguindo o estabelecido pela Coordenação do Mestrado e as 

orientações e sugestões do professor orientador. Apresentamos no trabalho a revisão 

bibliográfica, os procedimentos metodológicos e os dados coletados. 

O estudo está alinhado a linha de pesquisa Dinâmicas Territoriais e 

Desenvolvimento Regional, uma vez que discorre sobre política pública de acesso ao 

crédito, o PRONAMPE, sob o aspecto de seus impactos em uma região geográfica 

delimitada, a Região Administrativa de Franca/SP, constituída por 23 municípios, 

tratando o desenvolvimento regional, sob o aspecto econômico.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

Nos ensinamentos de Schumpeter (1997), a atividade econômica pode 

derivar de qualquer tipo de motivação, porém seu “significado” será sempre a 

satisfação de necessidades.  

O clássico autor explicita um modelo de economia estacionário, que está 

disposto sobre um “fluxo circular” da vida econômica. Na sua teoria de 

desenvolvimento econômico, Schumpeter explica que toda atividade econômica se 

demonstra de maneira idêntica, se repetindo de forma contínua.  O fluxo circular da 

vida econômica é descrita como “correndo essencialmente pelos mesmos canais, ano 

após ano — semelhante à circulação do sangue num organismo animal” 

(SCHUMPETER,1997, p.72). 

Este fluxo circular descrito pelo autor se baseia em um modelo mental, 

em que é estabelecido em um “Estado organizado comercialmente, no qual vigorem 

a propriedade privada, a divisão do trabalho e a livre concorrência” 

(SCHUMPETER,1997, p. 25). 

Ainda de acordo com o autor, a vida econômica flui de forma de forma 

repetitiva, em que cada bem produzido, encontra seu mercado, ano após ano. Neste 

sentido nos traz o autor. 

 

A cada contribuição corresponde em algum ponto do sistema uma reivindicação 
de outro indivíduo; a cota de cada um está disponível em algum lugar. E como 
todos sabem por experiência com quanto devem contribuir para obter o que 
querem, tendo em vista a condição de que cada cota acarreta uma certa 
contribuição, o fluxo circular do sistema está fechado e todas as contribuições e 
cotas devem se cancelar reciprocamente qualquer que seja o princípio segundo 
o qual é feita a distribuição (SCHUMPETER, 1997, p. 29). 

 

Não se pode, todavia, confundir essa repetição com estagnação 

econômica, pois esta existe nesse contexto, assim como há incremento de 

produtividade atrelados a mudanças tecnológicas na produção e no aperfeiçoamento 

processo de trabalho, o que provoca crescimento econômico. 

Todavia não há de se confundir crescimento econômico com 

desenvolvimento econômico. Schumpeter diz que o desenvolvimento econômico se 
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constitui em transformações estruturais do sistema econômico, e que o simples 

crescimento dos indicadores econômicos não pode demonstrar essa ocorrência. 

 

Nem será designado aqui como um processo de desenvolvimento o mero 
crescimento da economia, demonstrado pelo crescimento da população e da 
riqueza. Por isso não suscita nenhum fenômeno qualitativamente novo, mas 
apenas processos de adaptação da mesma espécie que as mudanças nos dados 
naturais (SCHUMPETER, 1997, p. 74). 

 

Nesse fluxo circular, os agentes econômicos estão habituados ao já 

estabelecido, e todo e qualquer movimento de adaptação ocorre em ambiente familiar 

e de trajetória previsível. Assim, dentro destas condições as mudanças econômicas 

importantes não têm sua origem no fluxo circular, “pois a reprodução do sistema está 

vinculada aos negócios realizados em períodos anteriores” (COSTA, 2006, p. 4). 

De acordo com Cário (2014, p.22), o fluxo circular de renda e do produto 

apresenta a forma como os recursos são alocados em uma economia de mercado. A 

aquisição de mão de obra por parte das empresas para que se possa produzir os bens 

e serviços gera a renda das famílias. As famílias por sua vez, utilizam-se dessa renda 

para aquisição dos bens disponíveis para consumo. Os bens de consumo, por sua 

vez, são disponibilizados pelas mesmas empresas que consomem a mão de obra 

dessas famílias, e que novamente receberão seus salários, que são pagos através da 

venda dos produtos das empresas. A figura 1 apresenta um esquema em que 

demonstra este fluxo circular. 

 

Figura 1 – Fluxo Circular de Renda e Produtos em uma Economia de Mercado 

Fonte: Mankiw (1999) e Souza (2007) apud Cário (2014, p.22). 
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Desta forma, a vida econômica tende para uma posição de equilíbrio, 

que busca determinar os preços e as quantidades dos bens de uma forma que se 

anulem, que se equilibrem. 

Na contramão do fluxo circular, o desenvolvimento econômico é 

dinâmico e provoca perturbação no equilíbrio. É uma disrupção neste fluxo circular. 

 

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, 
inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na 
tendência para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontínua nos 
canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o 
estado de equilíbrio previamente existente. Nossa teoria do desenvolvimento 
não é nada mais que um modo de tratar esse fenômeno e os processos a ele 
inerentes (SCHUMPETER, 1997, p. 75). 

 

Assim, o desenvolvimento se dá quando ocorrem as inovações, ou como 

se refere Schumpeter, as novas combinações. Essas novas combinações a que se 

referem o autor não se referem a meros aperfeiçoamentos já estabelecidos ao longo 

do tempo, e nem melhorias nos processos produtivos que já são adotados. Trata-se 

de modos totalmente novos e diferentes da utilização doas matérias e das forças. 

Conforme o autor, essas inovações ou novas combinações são. 

 

1) Introdução de um novo bem. ou seja, um bem com que os consumidores ainda 
não estejam familiarizados. ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução 
de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido 
testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que, de 
modo algum, precisa ser baseado numa descoberta cientificamente nova, e pode 
consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 
3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo 
particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda 
entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou não. 4) Conquista de uma 
nova fonte de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez 
independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser criada. 
5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a 
criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a 
fragmentação de uma posição de monopólio (SCHUMPETER, 1997, p. 76). 

 

Na interpretação de Costa (2006), Schumpeter deixa claro que os meios 

necessários para as novas combinações estão empregados nas atividades que 

compõe o fluxo o circular. Não estão ociosos, à espera para serem utilizados para 

produção de novos bens. Mas que são as novas formas de combiná-los, alterando os 

locais onde estavam empregados, e alocando-os em novos empregos, esta atitude é 

que provoca o chamado desenvolvimento econômico. 
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[...] desenvolvimento consiste primariamente em empregar recursos diferentes 
de uma maneira diferente, em fazer coisas novas com eles, independentemente 
de que aqueles recursos cresçam ou não (SCHUMPETER, 1997, p. 78). 

 

Neste contexto, um personagem se torna destaque para mover o 

desenvolvimento: o empresário. Segundo Schumpeter, o empresário é o ator imbuído 

de realizar coisas novas, que possui a energia e a capacidade para realizar a 

inovação. Este “talento”, seria algo raro, não presente de forma difundida na 

população. O empresário aqui não se trata daquele capitalista clássico, pertencente a 

classe burguesa. Trata-se do empreendedor, aquele que possui a capacidade e a 

habilidade de implementar o novo, de inovar. 

 

Embora os três elementos formem um todo, o terceiro pode ser descrito como o 
fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico. Chamamos 
“empreendimento” à realização de combinações novas; chamamos 
“empresários” aos indivíduos cuja função é realizá-las. 
[...] 
Portanto, a realização de combinações novas é ainda uma função especial, e o 
privilégio de um tipo de pessoa que é muito menos numeroso do que todos os 
que têm a possibilidade “objetiva” de fazê-lo. Portanto, finalmente, os 
empresários são um tipo especial e o seu comportamento um problema especial, 
a força motriz de um grande número de fenômenos significativos 
(SCHUMPETER, 1997, p. 83 e 88). 

 

Esse empresário, porém, precisa estar no controle dos meios de 

produção para que possa exercer essa atividade de desenvolvimento. Assim, para 

que este tenha acesso aos recursos financeiros necessários para pôr em prática suas 

ideias, é necessário crédito. 

Ao analisar as teorias econômicas dominantes na época, Schumpeter 

vislumbra que estas estabeleciam a necessidade de uma poupança prévia deste 

empreendedor, para que fosse possível o financiamento destes novos projetos. 

Todavia, o autor neste caso demonstra que o empresário, necessita mesmo é de 

poder de compra, que poderá ser obtido através do crédito. 

 

É sempre uma questão não de transformar o poder de compra que já existe em 
propriedade de alguém, mas da criação de novo poder de compra a partir do 
nada — a partir do nada mesmo que o contrato de crédito pelo qual é criado o 
novo poder de compra seja apoiado em garantias que não sejam elas próprias 
meio circulante — que se adiciona à circulação existente. E essa é a fonte a 
partir da qual as novas combinações frequentemente são financiadas e a partir 
da qual teriam que ser financiadas sempre, se os resultados do desenvolvimento 
anterior não existissem de fato em algum momento (SCHUMPETER, 1997, 
p.82). 
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No entendimento de Costa (2006), o crédito proporciona a oportunidade 

do empreendedor de realizar lucros através da implementação de sua ideia, e com 

esses lucros realizar a liquidação do financiamento tomado. Sem esta condição, o 

desenvolvimento não ocorreria.  

 

O crédito na rotina ordinária do negócio estabelecido deve sua importância 
prática somente ao fato de que há desenvolvimento e de que esse 
desenvolvimento carrega consigo a possibilidade de empregar somas de 
dinheiro que estão temporariamente ociosas. Assim, todo homem de negócios 
tirará proveito dessas receitas tão pronto quanto possível e depois tomará 
emprestado o poder de compra que possa requerer. Se não houvesse 
desenvolvimento nenhum, então as somas de dinheiro necessárias à realização 
de transações normalmente precisariam ser mantidas realmente em todas as 
empresas e famílias e teriam que permanecer ociosas durante o tempo em que 
delas não se necessitasse. É o desenvolvimento que altera isso. Logo varre para 
longe os tipos cujo orgulho era o de nunca terem demandado crédito. E no fim, 
quando todos os negócios — antigos como novos — são lançados dentro do 
círculo do fenômeno do crédito, os banqueiros até preferirão essa espécie de 
crédito por envolver menor risco. Muitos bancos, particularmente os do tipo 
“depósitos” e também quase todas as casas antigas, fazem-no efetivamente e 
se restringem mais ou menos a tal crédito “corrente”. Mas essa é apenas uma 
consequência do desenvolvimento já em plena atividade (SCHUMPETER, 1997, 
p. 108). 

 

Corrobora com esse pensamento, o professor Celso Furtado (1983), 

manifestando que a inovação se trata da ação das empresas em alocar recursos 

financeiros em desenvolvimento de laboratórios para pesquisa e desenvolvimento, 

contratação de cientistas e equipes treinadas e especializadas e engloba também toda 

e qualquer tecnologia que provoque inovação.  

Porém destaca o autor que, sem que se estabeleça o acúmulo do capital 

necessário para tal, a inovação por si só não se perfaz. 

 

“Uma teoria do desenvolvimento deve ter por base uma explicação do processo 
de acumulação de capital. A teoria das inovações é de enorme importância, mas 
conduz a equívoco pretender formulá-la independente da teoria da acumulação 
de capital” (FURTADO, 1983, p.47). 

 

Podemos entender a partir destas proposições que, elemento essencial 

para ocorrência da inovação é o capital. Este precisa estar disponível para realização 

de investimentos em pesquisas para que a inovação ocorra. Todavia, por muitas 

vezes o empresário não possui o recurso disponível, e neste momento a figura do 

crédito, tema de nosso próximo capítulo, vem completar este tripé para o 

desenvolvimento. 
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2.1.1 Crédito e Desenvolvimento 
 

Seguindo a discussão proposta por Schumpeter, sua teoria de 

desenvolvimento econômico propõe três pontos fundamentais para a existência de 

desenvolvimento: a inovação, o empreendedor e o crédito. 

Neste momento, nos dedicaremos ao estudo do crédito e sua relação 

com o desenvolvimento, haja vista a importância do tema para todo o conteúdo deste 

trabalho. 

No caso em questão, não se trata de relacionar o desenvolvimento com 

inovação, mas sim de que maneira o crédito pode contribuir para manter o fluxo 

circular, evitando o encerramento das atividades das empresas, sobretudo das micro 

e pequenas, além do que, evitar a ocorrência de demissões de trabalhadores de modo 

a não prejudicar sua remuneração. 

Diante disso, não apenas o crédito assume papel importante no 

desenvolvimento econômico, mas também, as inovações protagonizadas pelas 

diferentes estratégias adotadas pelos empresários no enfrentamento da crise.  

Keynes (1996, p. 107), em sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda nos diz que “a concessão do crédito bancário faz surgir três tendências: (1) 

aumento da produção; (2) alta no valor da produção marginal expressa em unidades 

de salário (o que em condições de rendimentos decrescentes deve necessariamente 

acompanhar um aumento da produção); e (3) alta da unidade de salário em termos 

de moeda (efeito que em geral acompanha a melhoria do emprego)”. 

De acordo com Schumpeter, o crédito é algo essencial ao 

desenvolvimento econômico, haja vista que é através dele que ocorre a perturbação, 

o rompimento do processo inerte do fluxo circular e que proporciona ao empreendedor 

ou empresário, alcançar os meios de produção necessários para realização do 

processo de inovação. 

 

Portanto, o banqueiro não é primariamente tanto um intermediário da mercadoria 
“poder de compra”, mas um produtor dessa mercadoria. Contudo, como toda 
poupança e fundos de reserva hoje em dia afluem geralmente para ele e nele se 
concentra a demanda de poder livre de compra, quer já exista, quer tenha que 
ser criado, ele substitui os capitalistas privados ou tornou-se o seu agente; 
tornou-se ele mesmo o capitalista par excellence. Ele se coloca entre os que 
desejam formar combinações novas e os possuidores dos meios produtivos. Ele 
é essencialmente um fenômeno do desenvolvimento, embora apenas quando 
nenhuma autoridade central dirige o processo social. Ele torna possível a 
realização de novas combinações, autoriza as pessoas, por assim dizer, em 
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nome da sociedade, a formá-las. É o éforo da economia de trocas 
(SCHUMPETER. 1997, p. 83). 

 

A citação acima mencionada fortalece o entendimento da importância do 

crédito para o desenvolvimento. Para o celebrado autor, ele é essencial para a 

existência do desenvolvimento. Sem a existência do crédito, o empresário não 

conseguiria acesso aos meios de produção necessários para a realização das novas 

combinações, e desta forma não haveria o desenvolvimento. 

O crédito bancário para Schumpeter (1997) é a ferramenta essencial 

para que o agente de inovação possa acessar o poder de compra necessário para 

realizar o processo de inovação, que antes disso era apenas uma ideia em sua 

cabeça, e que se consolida em desenvolvimento econômico quando tornada 

realidade. 

Keynes (1996, p. 107) corrobora esse pensamento, quando esclarece 

que “se a concessão de um crédito adicional a créditos já existentes permite ao 

empresário efetuar uma adição ao seu investimento corrente, que de outro modo não 

poderia ocorrer, as rendas aumentarão necessariamente, numa proporção que, em 

geral, excederá a do investimento suplementar”, ou seja, que o crédito adicional 

provido pelo sistema bancário proverá condições para um aumento na renda 

suficiente para a devolução dos valores concedidos e ainda o excederá. 

Ainda Keynes (1996) apresenta em sua teoria o chamado componente 

expectacional, em que o autor denomina “animal spirits”. Este termo está ligado à 

disposição das pessoas em lidar com a incerteza, “fundada na motivação básica do 

capitalismo: acumular, acumular e acumular”.  

É “um instinto espontâneo de agir, em vez de não fazer nada” (Keynes, 

1996, p. 170). Assim, para o autor se a disposição é fraca, a tendência é que ocorra o 

adiamento dos investimentos, uma prevenção a movimentos e riscos inesperados de 

resultados negativos. Porém, quando a disposição é forte, os agentes estarão mais 

propensos a aumentar os valores de investimento. 

Assim, é importante fortalecer o “animal spirits” destes agentes, para 

proporcionar tanto a disposição por parte dos empresários em tomarem crédito para 

investirem na inovação, quanto para os bancos em conceder crédito para esses 

empresários e assim provocar o desenvolvimento econômico mencionado por 

Schumpeter. 
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2.1.2 Cenário econômico brasileiro pré-pandemia de COVID-19 
 

No primeiro trimestre do ano de 2020, momento antes da declaração de 

pandemia mundial pela OMS (OMS, 2020), a expectativa do governo brasileiro seria 

a redução nos preço das commodities, redução no volume das exportações, 

interrupção da cadeia produtiva de alguns setores, piora das condições financeiras 

gerais e redução do fluxo de pessoas e mercadorias. (MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

DO BRASIL apud SILVA E SILVA, 2020). 

Dois dos principais parceiros comerciais do Brasil, a China e a União 

Europeia, foram os primeiros locais em que a doença teve seu outbreak, o que acabou 

provocando naquele momento, impactos ainda maiores na economia brasileira, do 

que a expectativa apontada pelo Ministério da Economia. 

Deste ponto em diante, a incerteza do cenário econômico aumentava, 

investimento e consumo de bens eram postergados ou cancelados, tanto no mercado 

interno quanto externo. Essa redução na movimentação comercial provocou uma 

sequência de acontecimentos econômicos, provocando redução da produção e da 

jornada de trabalho, demissão de trabalhadores, aumento de falências e a retração 

da oferta de crédito bancário, devido a alta do risco do investimento (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA DO BRASIL apud SILVA E SILVA, 2020). 

A confiança na economia começara a cair a partir de março, quando é 

declarada a situação de pandemia mundial, a partir desse momento verifica-se um 

agravamento das condições econômicas mencionadas acima, acabando que o quadro 

recessivo seria ainda mais grave do que o estimado anteriormente. 

Além disso, cabe mencionar o risco não só econômico, mas de saúde 

pública que toda população mundial foi submetida. Tratava-se não somente de uma 

questão de sobrevivência financeira e econômica, mas uma luta pela vida, contra uma 

doença desconhecida, que tomou o mundo de assalto, sem que houvesse nenhum 

plano estabelecido de contingência para tal situação. 

Essa insegurança na sobrevivência mudou totalmente os hábitos de 

consumo das pessoas, provocando impactos negativos enormes no fluxo circular de 

renda. 

 

2.1.3 A pandemia de COVID-19 no ano de 2020 
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A pandemia de COVID-19 atingiu o mundo em que vivemos de uma 

forma nunca enfrentada pela sociedade moderna. Uma doença com grande 

capacidade de infecção que está transformando a maneira dos seres humanos 

viverem (OMS, 2020). 

Conforme explicara o Ministério da Saúde Brasileiro e a Organização 

Mundial da Saúde, essa doença tem por característica o contágio através de gotículas, 

transmitidas de pessoa a pessoa. Sendo assim, praticamente todos os governos do 

mundo adotaram, como principal forma de combate à doença, o isolamento social. 

Porém, por ser uma doença que acometeu o mundo todo de uma forma 

muito rápida, e sem que houvesse tempo hábil para se entender todas as suas 

características, foi necessário empregar medidas radicais de isolamento social, 

dispondo inclusive sobre o fechamento compulsório de indústrias, lojas e 

estabelecimentos prestadores de serviços, que forem considerados como “serviços 

não essenciais”. 

Conforme já citamos anteriormente, Schumpeter (1997) teoriza sobre 

fluxo circular em que demonstra que, toda atividade econômica se perfaz de uma 

forma cíclica, continuamente e de forma idêntica uma das outras, em sua essência, 

quando tratamos do ponto de vista econômico. 

O momento deste estudo, é um momento de crise, que conforme 

apresenta este mesmo autor, pode se dar pela atuação de um “corpo estranho”, um 

fator externo.  

Esta pandemia mundial registrada em 2020 impactou a esfera 

econômica, perturbando o fluxo circular descrito por Schumpeter, em especial no tema 

deste trabalho, que é o desenvolvimento através da atuação do mercado monetário 

ou de capital. 

Dentre as ações de enfrentamento da crise sanitária no Brasil, o decreto 

10.282/2020 exibe a lista de serviços públicos e atividades essenciais, estando em 

seu bojo aqueles “indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo 

a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”. 

 

Lei 10.282/2020 
 
Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que 
se refere o § 1º.  
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§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou 
a segurança da população, tais como: 
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e 
a custódia de presos; 
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 
V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 
transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 
VI - telecomunicações e internet; 
VII - serviço de call center; 
VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; 
XI - iluminação pública; 
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, 
higiene, alimentos e bebidas; 
XIII - serviços funerários; 
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de 
materiais nucleares; 
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 
XVIII - vigilância agropecuária internacional; 
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 
XX - compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas 
bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições 
financeiras; 
XXI - serviços postais; 
XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 
dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 
XXV - transporte de numerário; 
XXVI - fiscalização ambiental; 
XXVII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco 
à segurança; 
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da 
segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de 
cheias e inundações; 
XXX - mercado de capitais e seguros; 
XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem 
em andamento e às urgentes; 
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de 
previdência social e assistência social; 
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, 
por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para 
fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; e 
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade 
(BRASIL, 2020a). 
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Desta forma, todas essas atividades empresariais que não estavam 

enumeradas nos trinta e cinco incisos do referido decreto, estavam sujeitas aos efeitos 

de decretos municipais e estaduais que poderiam precarizar seu funcionamento, 

inclusive com fechamentos parciais ou totais de suas atividades por períodos 

determinados ou até indeterminados. 

Alguns municípios foram submetidos ao chamado lockdown que se trata 

da paralização de todas as atividades não essenciais daquela localidade, por 

completo, durante um período determinado pelo Estado, através de decretos do 

executivo ou por decisões judiciais. Destacamos matéria do UOL, do dia 9 de maio de 

2020, com um compendio de municípios submetidos a esta condição no Brasil. 

 

No Brasil, o lockdown já foi adotado nos estados do Maranhão, Pará e Amapá e 
em cidades dos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. A medida é discutida para 
aplicação em três grandes focos da doença no País: São Paulo, Rio de Janeiro 
e Manaus. [...]  
"Lockdown" é o bloqueio total de uma cidade ou região, imposta pelo Estado ou 
pela Justiça. É a medida mais rígida adotada durante situações extremas, como 
uma pandemia. É uma palavra inglesa que significa "confinamento". 
O lockdown é mais amplo que o isolamento ou o distanciamento social, 
popularmente chamado de quarentena, já em vigor em muitos Estados e 
municípios do país.  
No lockdown, mais setores da economia param e são aplicadas medidas de 
restrição de movimentação bem mais amplas que no isolamento social. Estradas 
e ruas podem ser fechadas, por exemplo.  
Reportagem do UOL apontou que quase 9 milhões de cidadãos brasileiros 
moram em cidades sob lockdown. (UOL, 2020). 

 

Impedidas de realizarem suas atividades, estas empresas estariam 

fadadas a grandes prejuízos, podendo inclusive causar o encerramento de suas 

atividades. 

Com o encerramento de atividades das empresas, ocorrem demissões 

em massa, perda de poder aquisitivo das famílias, diminuição do consumo e mais e 

mais empresas encerrando - um ciclo vicioso de crise econômica severa, em meio a 

uma terrível crise de saúde.  

Além disso, a economia brasileira já vinha em forte crise, com retrações 

no crescimento do PIB (produto interno bruto) nos anos anteriores, em um ciclo 

tendendo a recessivo, conforme demonstramos no gráfico da figura 2. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,1% em 2019, segundo 
divulgou nesta quarta-feira (4) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Foi o desempenho mais fraco em 3 anos, com o resultado afetado 
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principalmente pela perda de ritmo do consumo das famílias e dos investimentos 
privados. Em valores correntes, o PIB do ano passado totalizou R$ 7,3 trilhões 
em 2019. 
Foi a 3ª alta anual consecutiva após 2 anos de retração, mas a recuperação lenta 
ainda mantém a economia do país abaixo do patamar pré-recessão. 
Já o PIB per capita (por habitante) teve alta de apenas 0,3% em termos reais em 
2019, alcançando R$ 34.533 em 2019. 
“São três anos de resultados positivos, mas o PIB ainda não anulou a queda de 
2015 e 2016 e está no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2013”, destacou 
Rebeca Palis, coordenadora das Contas Nacionais do IBGE. (G1, 2020). 

 

Figura 2 – Infográfico de Evolução do PIB brasileiro. 

Fonte: G1, 2020 

Assim, até as empresas que permaneciam em funcionamento, por 

serem consideradas serviços essenciais, também estavam sob risco de demissões 

em massa e encerramento de atividades.  

Para que haja a quebra deste ciclo, as empresas necessitam de crédito 

para a manutenção de sua existência, evitando as demissões e encerramento das 

atividades empresariais.  
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Neste momento requer-se a intermediação financeira, em que o ente 

superavitário disponibiliza recursos para concessão ao ente, que neste momento, está 

deficitário.  

Porém, conforme já discutido, Keynes (1996) apresenta o conceito de 

“animal spirits”, que reflete o ânimo dos participantes da vida econômica, em se 

movimentarem ou não frente as condições de mercado que se apresentam.  

Quem aplica, espera retorno, e em um mercado tão incerto como o de 

uma crise econômica e de saúde mundial, os intermediários financeiros vislumbram 

um aumento dos riscos de suas atividades, o que acaba por tornar a disposição destes 

entes fraca em atuar, frente as condições adversas apresentadas pela forte 

instabilidade do mercado. 

 

2.2 CRÉDITO 
 

2.2.1 A intermediação financeira 
 

De acordo com Pinheiro (2019), intermediação financeira é uma 

atividade que consiste na captação de recursos por instituições financeiras, junto às 

unidades econômicas superavitárias repassando os recursos para as unidades 

deficitárias. 

Superavitários são pessoas, ou empresas, que possuem reservas 

monetárias disponíveis no momento, sem previsão de utilização imediata deles. Desta 

forma, disponibilizam seus recursos a um intermediário financeiro, expectando no 

futuro seu retorno, acrescidos de valorização, que chamamos de juros remuneratórios. 

Por outro lado, os agentes deficitários são aquelas pessoas, ou 

empresas, que possuem recurso suficiente no momento, porém precisam de novos 

recursos para os mais diversos motivos. 

Os bancos, em sentido lato, são os promotores desta intermediação, 

tomando recursos dos agentes superavitários, que confiam em sua capacidade de 

gerar juros na concessão de crédito para agentes deficitários. 

Keynes (1996) afirma que a alocação do crédito bancário apresenta três 

tendências: 
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(1) aumento da produção; (2) alta no valor da produção marginal expressa em 
unidades de salário (o que em condições de rendimentos decrescentes deve 
necessariamente acompanhar um aumento da produção); e (3) alta da unidade 
de salários em termos de moeda (efeito que em geral acompanha a melhoria do 
emprego) (KEYNES, 1996, p. 107). 
 

Desta forma, determina-se a importância do crédito bancário como forte 

estimulador do desenvolvimento econômico. 

No modelo de economia capitalista, os entes bancários atuam na 

concessão de crédito, que criam poder de compra para antecipação do gasto, sendo 

estes de consumo e de investimento. Além da função de intermediação financeira 

contida nesta atuação, os bancos também criam moeda no processo de concessão 

de crédito, sendo parte integrante desta “organização institucional particular, que é o 

vasto sistema de pagamento hierarquizado e organizado em torno do banco central” 

(FREITAS, 2009, p. 126). 

Nesta atividade de criação de moeda, através da concessão de crédito, 

os bancos permitem às pessoas físicas e jurídicas, uma desnecessidade de 

acumularem recursos para adquirirem bens, realizar investimentos, ou pagar outros 

compromissos que não foram possíveis, dentro do prazo e expectativas previamente 

pactuados. 

 

2.2.2 Risco 
 

Para Securato (2002, p. 216) risco é “uma forma de medir quanto 

podemos perder em uma operação, em relação a um ganho médio estabelecido”. 

Gitman (2010, p. 202) atribui a risco “a possibilidade de prejuízo financeiro, ou mais 

formalmente, a variabilidade de retornos associados a um determinado ativo.” 

As instituições financeiras, conforme expõe Saunders (1997), estão 

expostas as seguintes categorias de risco: 

 Risco de Taxa de Juros: é o risco decorrente de um descasamento no 

vencimento das posições ativas e passivas de uma instituição financeira. 

Saunders divide este risco em duas modalidades: 

o Risco de refinanciamento: quando o custo de rolagem do financiamento 

for superior ao retomo do investimento realizado em títulos. 

o Risco de reinvestimento: quando o retomo do investimento realizado em 

títulos for menor do que o custo de financiamento. 
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 Risco de Mercado: é aquele decorrente da ação operação ativa de uma 

instituição financeira em mercados, tais como de renda fixa, câmbio, ações e 

derivativos, mantendo posições compradas ou vendidas em aberto. 

 Risco de Compensação (off-balance sheet): o risco decorrente de posições que 

não podem ser devidamente refletidas no balanço da instituição financeira, nem 

na forma de ativos ou passivos. 

 Risco de Câmbio: é representado pelas flutuações na taxa de câmbio que 

possam influenciar o valor de uma carteira mantida por uma instituição 

financeira em moeda diversa daquela corrente em seu país. 

 Risco país ou soberano: trata-se do risco que entidades estrangeiras que 

fomentam crédito em um país, possam ser impedidos, por interferência 

governamental, de perceber de volta os valores emprestados. Os órgãos 

governamentais podem impactar no fluxo de valores para fora do país através 

de decisões políticas ou por necessidades de ajustes econômicos. 

 Risco de Liquidez: surge quando os depositantes decidem liquidar 

imediatamente todas suas posições, em curva superior à prevista pela 

instituição financeira. 

 Risco de Crédito: ocorre quando fluxos de caixa previstos sejam parcialmente 

ou totalmente inadimplidos. É chamado de "risco original", pois a intermediação 

do risco de crédito entre tomadores e aplicadores vem desde o início da 

atividade bancária. Uma instituição financeira se torna mais hábil a gerenciar o 

risco de crédito do que aplicadores individuais, pois apresenta rotina de 

diversificação de tomadores, com intuito de dirimir o risco, através da 

pulverização do crédito. Ainda para minimizar as possíveis perdas, as 

instituições financeiras exigem garantias nas concessões de crédito, além da 

aplicação de modelos estatísticos que permitam verificar de maneira acurada 

a capacidade de pagamento do tomador. 

Aprofundando no tema Risco de Crédito, mais aderente ao tema, 

Schrickel (2000, p. 36) o descreve como “a imprevisibilidade quanto ao futuro e ao 

risco, deve ser adequada e suficientemente ponderada, a fim de minimizar os riscos 

expostos do banco”. 

Silva (2000) divide os riscos de crédito de uma instituição concessora 

em quatro grupos: 
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 Risco do cliente ou risco intrínseco: Trata-se do risco que ocorre independente 

da vontade do tomador de empréstimo/financiamento. É o risco do 

inadimplemento relacionado a fatores associados ao devedor. Estes fatores 

estão associados ao que este autor chama de “Cs do crédito”, que descrevo 

abaixo: 

a) Caráter: este “c” do crédito está relacionado à intenção do devedor 

em cumprir conforme o acordado, as obrigações relacionadas ao 

contrato em que figura como tomador de crédito. Schrickel (2000) 

expõe que o conceito de caráter ultrapassa o indivíduo e alcança a 

“camada social e econômica da qual o indivíduo faz parte”, levando 

em consideração inclusive, a integridade ética e moral do grupo 

social de qual o tomador faz parte. 

b) Capacidade: para Castro Neto e Sérgio (2009, p. 35), “capacidade é 

a análise subjetiva das condições do devedor em retornar ao credor 

a quantia emprestada, no prazo acordado”. Schrickel (2000) afirma 

que o “caráter” descreve a vontade do tomador de pagar, enquanto 

a “capacidade”, descreve a habilidade que este tomador possui, para 

cumprir o pagamento. A capacidade está relacionada a uma análise 

subjetiva dos atributos e habilidades do tomador de crédito, que o 

tornam mais ou menos propenso a realizar o adimplemento do crédito 

que poderá ser concedido a ele. 

c) Capital: trata-se do critério em que se analisa os demonstrativos 

financeiros do tomador, analisando os recursos disponíveis para 

realizar o adimplemento do compromisso a ser assumido. Castro 

Neto e Sérgio (2009, p. 36) explicitam um questionamento que define 

esse conceito: “será que o tomador potencial de crédito tem bastante 

capital para operar em níveis adequados de eficiência e retorno?”, ou 

seja, a análise do capital busca determinar se as fontes financeiras 

do tomador possuem retorno compatível, com os valores a serem a 

ele emprestados. 

d) Condições: refere-se às condições de mercado micro e 

macroeconômicos em que o cliente está presente. São as ameaças 

externas que podem afetar a saúde econômica do tomador 

(SCHRICKEL, 2000).  
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e) Colateral: o termo colateral vem do inglês e significa garantia. 

Conforme ensina Schrickel (2000), o colateral deve ser algo 

essencialmente tangível. A capacidade de pagamento não pode ser 

considerada como uma garantia, haja vista que ela ainda não se 

consolidou como real, tangível, mas se trata de uma expectativa de 

realidade futura. Schrickel (2000) ensina que o colateral não deve ser 

aceito para compensação de pontos fracos de caráter, pois não há 

garantias que possam sobrepujar este risco. 

 

 Risco da operação: 

Conforme Silva (2000), os principais elementos de uma operação de 

crédito são produto, montante, prazo, forma de pagamento, garantia e preço. Cada 

um desses elementos associa-se a riscos específicos de sua natureza. 

Caso o produto não estiver adequado ao tomador, ocorre incremento no 

risco de não adimplemento do compromisso pactuado. Da mesma forma, se o 

montante estiver acima da capacidade do tomador, ou a forma de pagamento não 

estiver de acordo com seu fluxo de caixa, novamente há uma sinalização de não 

condição de pagamento pelo tomador. 

Ainda de acordo com Silva (2000), a garantia tem posição importante no 

risco da operação. O risco da operação é inversamente proporcional ao valor da 

garantia, pressupondo a garantia ser executável, ou seja, que seu valor pode ser 

recuperado por meio da alienação do bem ou de sua utilização. 

Neste sentido, o Banco Central do Brasil tem atuado fortemente na 

normatização do Suitability, que se aplica a qualquer produto financeiro no Brasil, 

inclusive ao crédito: 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.283, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 
Altera a Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a 
prevenção de riscos na contratação de operações e na prestação de serviços 
por parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil. 
(...) 
Art. 1º O art. 1º da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 “Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de 
serviços, devem assegurar: 
I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às 
necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários;[...]”. (BACEN, 
2013). 
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Conforme a descrição da resolução do BCB, a intenção do normatizador 

neste momento é a “prevenção de riscos na contratação de operações”, visando uma 

melhor saúde econômica e financeira tanto para as instituições financeiras, quanto 

para seus clientes. 

 

 Risco de concentração: 

Para Silva (2000), o risco de concentração é aquele que se apresenta 

através da qualidade dos recebíveis da instituição financeira, no que se refere ao 

montante de recursos aplicados em um só tipo de produto ou determinada região 

geográfica. 

O Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia (BCBS, 2014) descreve o 

risco de concentração como aquele derivado de grande exposição à clientes, grupo 

de clientes conectados, setores, geografias ou fontes de financiamento (FARIAS, 

2018, p.17). 

Da mesma forma, quando um tomador concentra seus recebíveis em um 

só ou poucos clientes, há maior risco de concentração deste tomador, 

semelhantemente uma carteira de crédito concentrada em um só tipo de produto, 

maior o risco desta carteira (CASTRO NETO E SÉRGIO, 2009). 

O Banco Central do Brasil disciplina esse risco na resolução 4.557/2017, 

no seu artigo 21, parágrafo 3º, inciso VI: 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.557, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 
Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, a estrutura de 
gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações. (Redação 
dada pela Resolução nº 4.745, de 29/8/2019.) 
[...] 
Art. 21. Para fins desta Resolução, define-se o risco de crédito como a 
possibilidade de ocorrência de perdas associadas a: 
[...] 
VI - o risco de concentração, entendido como a possibilidade de perdas 
associadas a exposições significativas:  
a) a uma mesma contraparte;  
b) a contrapartes com atuação em um mesmo setor econômico, região 
geográfica ou segmento de produtos ou serviços;  
c) a contrapartes cujas receitas dependam de um mesmo tipo de mercadoria 
(commodity) ou atividade;  
d) a instrumentos financeiros cujos fatores de risco, incluindo moedas e 
indexadores, são significativamente relacionados;  
e) associadas a um mesmo tipo de produto ou serviço financeiro; e  
f) cujo risco é mitigado por um mesmo tipo de instrumento. (BACEN, 2017). 
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 Risco de administração de crédito: É o risco que se origina da má gestão dos 

créditos concedidos pelas instituições financeiras. Trata-se do risco originado 

da própria atividade de concessão de crédito, em decorrência de falhas 

humanas, sistêmicas ou materiais. 

 

Se de um lado a incerteza quanto ao futuro torna a análise de crédito 
extremamente desafiadora e exige capacitação técnica específica, tal atividade 
depende primordialmente do elemento humano, do profissional da instituição 
financeira, que, mais do que certamente, não poderá ser suficientemente 
substituído por qualquer instrumento cibernético, por mais avançado que seja 
[...] (SCHRICKEL, 2000, p. 36 apud CASTRO NETO E SÉRGIO, 2009, p. 24). 
 

Conforme Castro Neto e Sérgio (2009), a instituição financeira deve 

possuir os melhores recursos materiais, logísticos e humanos possível, para mitigar 

os riscos de suas operações de crédito, no que diz respeito a sua execução formal e 

manutenção. 

Vislumbrando então o cenário econômico brasileiro durante a pandemia 

de COVID-19 no ano de 2020, podemos perceber o incremento do risco para as 

instituições financeiras. O momento é de grande desvalorização cambial, estagnação 

econômica, aumento da inadimplência e uma retração nos investimentos. 

Neste sentido, publicação da Delloite – Impactos da Covid-19 no 

mercado de crédito – Financial Advisory de julho de 2020, expõe: 

 

“Organizações de todos os portes e setores foram profundamente impactadas 
pela pandemia do novo coronavírus, no Brasil e no mundo. Se a real extensão 
dos reflexos da crise de Covid-19 continua imprevisível, ela trouxe um panorama 
de baixa liquidez no mercado e, consequentemente, a pulverização de ativos. 
Nesse contexto, em que os bens disponíveis para quitar as dívidas contraídas 
são cada vez mais limitados e escassos, as empresas detentoras de créditos 
precisam tomar decisões preditivas e proativas para mitigar as perdas 
decorrentes da inadimplência e garantir o mínimo de recebimento em suas 
operações.” (DELOITTE, 2020). 

 
Além do risco, também há a ocorrência de baixo retorno. A política 

monetária brasileira, com metas de taxa básica (SELIC) em queda, chegando no mês 

de agosto de 2020 ao menor patamar histórico, em 2% ao ano, acaba por reduzir as 

taxas de juros dos empréstimos concedidos pelos bancos. Com isso, diminui-se a 

rentabilidade paga aos entes superavitários, diminuindo o retorno dos valores 

aplicados, e tornando os investimentos bancários menos interessantes, provocando 

saques e diminuição dos valores disponíveis no mercado. 
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Essa conjuntura de fatores faz com que os intermediários financeiros, 

em especial os grandes bancos brasileiros, retraiam a concessão de crédito, em 

decorrência da redução do retorno do investimento, menor disponibilidade de recursos 

dos entes superavitários e aumento substancial do risco de crédito, em uma 

expectativa de que, em detrimentos da forte crise econômica e de saúde causada pela 

pandemia de COVID-19, haverá ainda maior aumento na inadimplência. 

 

2.2.3 FGO – Fundo Garantidor de Operações 
 

O cenário econômico durante a pandemia de COVID-19 se assimila, no 

aspecto do mercado bancário e de políticas públicas de acesso ao crédito, à crise 

mundial de 2008. Essas crises obviamente se diferem na origem, sendo a de 2020 a 

pandemia de COVID-19, e a de 2008, a chamada crise do subprime americano. Porém 

as consequências nesses aspectos, são bastante semelhantes. Lima e Deus (2013) 

descreve o cenário de 2008. 

 

“Como visto, a crise financeira internacional atingiu a economia brasileira em um 
cenário de pico, ao completar um período sequencial de seis trimestres de 
crescimento em aceleração. Nesse momento, as empresas estavam num bom 
momento, produzindo e planejando novos investimentos. Com isso, o crédito 
bancário era indispensável. Porém, com a explosão da crise o primeiro efeito 
sentido pelo Brasil correspondeu à escassez de crédito internacional. Dado o 
papel fundamental das expectativas dos agentes, o setor bancário reagiu com 
muita prudência e retraiu consideravelmente o crédito na economia brasileira, 
levando, consequentemente, as empresas a reverem seus planos de produção 
e de investimento. A forte retração da oferta de crédito bancário tanto no 
mercado doméstico como a interrupção de linhas externas foram condições 
suficientes para provocar uma redução na demanda interna e ancorar as 
expectativas de inflação, já que desencadearam uma forte parada da atividade 
econômica nos últimos três meses de 2008. Esse último trimestre foi marcado 
pela rápida desaceleração da atividade econômica” (LIMA E DEUS, 2013, p.55). 

 

Feito o diagnóstico do problema público, verificada a necessidade de 

recursos para suprir o capital de giro das empresas, especialmente as pequenas e 

microempresas - que são as maiores empregadoras do país – e da constatação de 

uma forte retração da concessão de crédito pelas instituições financeiras, dado ao 

deterioramento do cenário econômico brasileiro e mundial, o governo brasileiro foi 

instado pela sociedade a promover uma solução, para amenizar os efeitos do cenário 

posto. 
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Duas matérias publicadas pelos maiores jornais de cunho econômico do 

país, o VALOR ECONOMICO e o INFOMONEY, as quais transcrevo, parcialmente, 

demonstram com clareza o clamor da sociedade. 

 
“O mundo inteiro tem usado a ferramenta do crédito rápido e barato para impedir 
o fechamento das empresas e, assim, minimizar ao máximo o problema da perda 
de emprego e renda durante a crise do Covid-19. No Brasil, apesar de iniciativas 
do Poder Executivo e do Congresso, essa questão ainda está mal resolvida, 
pendente de aperfeiçoamentos. Há necessidade de desburocratizar e simplificar 
a concessão dos empréstimos, vencendo o desafio de transformar linha de 
crédito em dinheiro efetivamente aplicado na vida real das empresas. A solução 
é aperfeiçoar os nossos programas de crédito e inserir pelo Legislativo a previsão 
de 100% de garantia pelo Tesouro. Com detalhe importante, sem significar 
“dinheiro novo” ou aumento do déficit.” (INFOMONEY – 28 de maio de 2020). 
 
“Os órgãos de controle devem (e já estão) participando do início da formulação 
dos programas de crédito do governo federal. A motivação dos agentes públicos 
pode ser previamente comunicada e discutida entre as partes. Da mesma forma, 
eventuais prejuízos ou mesmo fracasso dos programas não podem ser 
imputados ao agente público que os formulou, mas devem ser parte do ciclo 
regular de avaliação de política pública. 
Os primeiros resultados colhidos combinados com a proposta do parágrafo 
anterior nos permitem propor um quarto pilar: maior assunção de risco por parte 
do Estado. A simples disponibilidade do crédito por bancos públicos ou privados, 
mesmo que em condições vantajosas, não tem surtido o efeito esperado. O 
Estado precisa assumir parte considerável do do risco (quando não 100%) para 
destravar os recursos.” (VALOR ECONOMICO – 26 de agosto de 2020). 

 

Assim como ocorreu na crise econômica internacional de 2008, 

novamente em 2020, durante a crise econômica catapultada pela pandemia de Covid-

19, uma das soluções encontradas para incentivar o mercado de concessão de 

crédito, foi a utilização do FGO – Fundo Garantidor de Operações. 

Política Pública de acesso ao crédito criada pela Lei 12.087 de 11 de 

novembro de 2009, formalmente denominado como Fundo Garantidor de Risco de 

Crédito para micro, pequenas e médias empresas, o FGO visa salvaguardar os riscos 

de concessão de crédito dos entes financeiros participantes do fundo, dentro dos 

moldes de programas de acesso ao crédito descritos em lei. 

 

 

Lei 12.087/2009 
Art. 7º (redação original da Lei) Fica a União autorizada a participar, no limite 
global de até R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), de fundos que, 
atendidos os requisitos fixados nesta Lei, tenham por finalidade, alternativa ou 
cumulativamente:  
I - garantir diretamente o risco em operações de crédito para:  
a) microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 
porte; 
b) empresas de médio porte, nos limites definidos no estatuto do fundo; e  
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c) autônomos, na aquisição de bens de capital, nos termos definidos no estatuto 
do fundo; (BRASIL, 2009) 
 
Estatuto do FGO 
Artigo 1º [...] 
§ 2º O FGO tem por finalidade garantir parte do risco dos empréstimos e 
financiamentos concedidos pelas instituições financeiras cotistas do Fundo e 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para micro, 
pequenas e médias empresas, micro empreendedor individual, e autônomos 
transportadores rodoviários de carga, na aquisição de bens de capital inerentes 
a sua atividade, nos termos da legislação aplicável. (BANCO DO BRASIL, 2020). 
 
 

Conforme aponta o disposto no artigo 7º da lei supramencionada, a 

União aporta recursos públicos para formação do fundo, para que, em acordo com o 

artigo 24 do Estatuto do FGO, ocorrendo inadimplemento do pagamento por parte do 

tomador do crédito, a instituição financeira solicita junto ao administrador do fundo a 

honra da garantia, ou seja, solicita que o fundo se responsabilize por aquela 

inadimplência e honre o pagamento que não foi efetuado pelo tomador do recurso. 

 

Estatuto do FGO 
Art. 24. Os agentes financeiros que detiverem operação inadimplida garantida 
pelo FGO poderão encaminhar ao Administrador a solicitação de honra da 
garantia conforme o prazo e as condições estabelecidos pelo respectivo 
regulamento do programa de garantia. (BANCO DO BRASIL, 2020). 

 

O atual administrador e gestor do FGO é o Banco do Brasil S/A, sendo 

que cabe a ele também, além a responsabilidade de administrar toda a 

operacionalização dos atos previstos nos estatutos e regulamentos relativos às 

operações de crédito garantidas pelo fundo, também o gerir os recursos do fundo, 

aplicando-os no mercado, de forma a gerar receitas para sua manutenção. Ou seja, 

além de um fundo garantidor, o FGO também é um fundo de investimentos, atuando 

no mercado financeiro, conforme as regras estabelecidas em seu estatuto. 

 

Estatuto do FGO 
Art. 12. O FGO, em sua política de investimento, promoverá a gestão e 
administração de sua carteira de ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, 
moeda corrente ou outros direitos com valor patrimonial, buscando a 
manutenção de sua rentabilidade, segurança e liquidez. (BANCO DO BRASIL, 
2020). 

 

Munidos da garantia deste fundo, que honra os pagamentos 

inadimplidos dos tomadores, as instituições financeiras se motivam a conceder 

crédito, ainda que com taxas de retorno menores e com riscos maiores, já que ocorre 
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uma transferência do risco da instituição concessora para o fundo garantidor. Desta 

forma, a política pública se torna efetiva e consegue injetar recursos no mercado, com 

o intuito de manter empresas em funcionamento e pessoas empregadas. 

Estabelecido por meio da medida provisória 972 de 26 de maio de 2020, 

o fundo FGO PRONAMPE foi criado através de abertura de crédito extraordinário. 

 
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 972, DE 26 DE MAIO DE 2020 
Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da União, no valor 
de R$ 15.900.000.000,00, para o fim que especifica e dá outras providências.  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei.  
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da 
União, no valor de R$ 15.900.000.000,00 (quinze bilhões e novecentos milhões 
de reais), para atender à programação constante do Anexo.  
Art. 2º Fica autorizada, em atendimento ao disposto no inciso I do § 1º do art. 32 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de operação 
de crédito interna no valor de R$ 15.900.000.000,00 (quinze bilhões e 
novecentos milhões de reais) para o atendimento de despesas a serem 
realizadas com o crédito de que trata o art. 1º. Art. 3º. (BRASIL, 2020e). 

 

A utilização de medida provisória no caso foi acertada, haja vista a 

necessidade de urgência na liberação dos créditos, frente a um momento de 

calamidade pública, embasados no artigo 62 e 167 da Constituição Federal do Brasil. 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional. 
 
 Art. 167. São vedados: 
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam 
os créditos orçamentários ou adicionais; 
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta;  
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa; 
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit 
de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º; 
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 
legislativa. 
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, 
inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo 
e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   
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XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata 
o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 
XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a 
utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os 
valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de 
despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo 
fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização 
e ao seu funcionamento;  
XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias 
e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos 
por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e 
de funcionamento de regime próprio de previdência social.  
XIV - a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados 
mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a 
execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou 
entidade da administração pública.   
[...] 
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no 
art. 62 (grifo nosso). (BRASIL, 1988). 

 

Apesar da notada necessidade de urgência para o combate aos efeitos 

da pandemia de COVID-19 neste momento, cabe uma crítica a utilização de Medidas 

Provisórias para abertura de crédito extraordinário. Sua utilização sempre deverá, nos 

termos da lei, ser realizada em casos em que haja ou guerra, ou comoção interna ou 

calamidade pública. 

Além disso, deverá ser esta medida submetida a apreciação do 

Congresso Nacional, de forma imediata, para “ratificar” o ato, o tornando lei. No caso 

da medida provisória 972/2020 houve perda de eficácia, em decorrência do término 

de prazo para sua votação no Congresso Nacional, nos termos do artigo 62 da CF/88. 

 

Artigo 62 [...] 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão 
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta 
dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas 
delas decorrentes. (BRASIL, 1988). 

 

Ainda assim, por ter permanecido válida pelo período de vigência da 

medida provisória (60 dias mais 60 dias de prorrogação), o orçamento foi utilizado 

para a concessão dos créditos, mesmo sem ocorrer a conversão em lei do dispositivo. 

A medida provisória, conforme ensina o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, 

“não convertida pelo Congresso Nacional, perde a eficácia desde a sua publicação 

(efeitos ex tunc)”, ou seja, mesmo perdendo sua eficácia, os efeitos produzidos por 
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ela permanecem válidos, o que está consagrado pelo dispositivo constitucional 

abaixo. 

 

Artigo 62 [...] 
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias 
após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-
se-ão por ela regidas. (BRASIL, 1988). 

 

Mesmo que haja perda da eficácia da medida, os efeitos delas ocorridos 

em sua vigência permanecem válidos. 

Desta forma, um gasto público que deveria ter sido votado pelo 

Congresso Nacional, ainda que emergencial, foi regulado e despendido através de 

medida provisória, que por ter tido seu prazo de votação esvaído, validada em todos 

os seus efeitos, ainda que não ratificada pelo órgão representativo legislativo. 

O orçamento destinado neste primeiro momento foi no montante de R$ 

15.900.000.000,00 (quinze bilhões e novecentos milhões de reais), distribuídos 

conforme o quadro anexo da Medida Provisória 972/2020. 

 

Figura 3 – Anexo MP 972/2020 – Crédito Extraordinário 

Fonte: BRASIL, 2020e 

 

No ano de 2020 ainda, por meio das medidas provisórias 997 de 31 de 

agosto de 2020 e 1020 de 29 de dezembro de 2020 (que também não foram 

convertidas em lei), o governo federal realizou mais aportes de recursos ao FGO 

PRONAMPE, o que produziu um total de R$ 37,5 bilhões de reais em créditos 

concedidos ao longo do ano de 2020. 

Importante frisar que esses créditos concedidos não têm característica 

de crédito a fundo perdido, ou seja, não se trata de uma subvenção federal. O fundo 
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criado a partir desses aportes tem a expectativa de receberem de volta os valores 

aplicados, acrescidos dos devidos juros pactuados. 

 Para garantir que haja a recuperação destes ativos, o Anexo II do 

Estatuto do FGO, em seu artigo 9º estão nos traz quais as instituições que poderão 

participar deste Fundo de Garantia de Operações. 

 

Art.9º Poderão aderir ao Pronampe e, assim, requerer a garantia do Fundo 
Garantidor de Operações (FGO), de que trata a Lei nº 12.087, de 11 de 
novembro de 2009, o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal, o Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A., os bancos estaduais, as 
agências de fomento estaduais, as cooperativas de crédito, os bancos 
cooperados, as instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, as 
plataformas tecnológicas de serviços financeiros (fintechs), as organizações da 
sociedade civil de interesse público de crédito, e as demais instituições 
financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, atendida a disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central 
do Brasil a elas aplicável. 
Parágrafo único. Considera-se para fins deste regulamento as instituições 
participantes do Pronampe, citadas no caput deste artigo. (BANCO DO BRASIL, 
2020). 

 

Praticamente qualquer instituição do ramo financeiro, devidamente 

autorizada pelo Banco Central do Brasil, poderá se habilitar, através de requerimento, 

a participar do programa. Está informação é importante, pois traz facilitação no acesso 

ao crédito ao tomador final. Quanto mais instituições participarem, maior a 

capilaridade dessa rede de crédito. Quanto mais agentes concessores, maior a 

distribuição do crédito para as empresas. 

Com a necessidade de qualificar essa rede concessora de crédito, o 

artigo 3º do Estatuto do FGO, estabelece as regras para habilitação das instituições 

financeiras. 

 

Art. 3º Para adesão ao FGO, os agentes financeiros deverão ser previamente 
habilitados pelo Administrador, devendo, para tanto, apresentar Pedido de 
Habilitação, assinado por representante legal, em que conste descrição de sua 
estrutura de governança, de suas políticas e processo de crédito relacionados à 
contratação de operações enquadradas no presente Estatuto, bem como 
declaração da aptidão de seu processo às regras do Fundo, conforme modelo a 
ser fornecido pelo Administrador. (BANCO DO BRASIL, 2020). 

 

O presente dispositivo vem consagrar a regra de que, apesar da 

facilitação da concessão do crédito e de suas condições de taxa, preço e garantia, ele 

não se trata de uma subvenção federal, ou crédito a fundo perdido. As instituições 

participantes precisam apresentar sua estrutura de governança e políticas e 
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processos relacionados a concessão de crédito para as operações enquadradas no 

Estatuto do FGO.  

Isso significa que as políticas de concessão de crédito, ou políticas de 

risco de crédito, deverão estar alinhadas com a expectativa do administrador do fundo. 

No ANEXO I deste trabalho, podemos contemplar o formulário de pedido de 

habilitação ao fundo de garantia de operações – FGO, fornecido pelo administrador 

do fundo, o Banco do Brasil S/A, em que traz uma extensa lista de documentos 

necessários a habilitação das instituições financeiras interessadas em participar do 

FGO. 

A necessidade de tal extensa lista de documentos se dá pelo fato de 

que, apesar das garantias fornecidas pelo FGO, para a honra dos créditos que 

eventualmente venham ser inadimplidos pelos tomadores, houve critérios pré-

estabelecidos e acordados entre a instituição concessora e o FGO, de quais os riscos 

seriam suportados para a concessão dele. Em suma, há um acordo entre a instituição 

financeira e o FGO de quais riscos estes suportarão para a concessão dos créditos. 

Dada a relevância do assunto, destaco do formulário o item “Análise de 

Risco de Clientes” que exige apresentação dos critérios que as instituições 

participantes adotarão para concessão do crédito, para que o administrador do fundo 

verifique se estão em conformidade com o risco que o FGO deseja suportar. O 

formulário completo está disponível no ANEXO I deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Análise de Risco de Clientes. 

4.  ANÁLISE DE RISCO DE CLIENTES SIM NÃO 

a) descrição geral do processo   

b) sistemas de informação/nível de automação   

c) critérios de classificação de clientes (inclusive especiais)   
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d) regras para limite de crédito   

i. critérios de estabelecimento   

ii. periodicidade de revisão   

iii. forma de registro e controle   

e) alçadas e forma de decisão (individual, comitês ou mista)   

f) critérios diferenciados para clientes novos   

g) limites de concentração   

Fonte: BANCO DO BRASIL 

 

A instituição habilitada a realizar deverá ter bem estabelecidos todos 

estes critérios descritos na figura acima, além de estes ainda estarem alinhados com 

a expectativa do administrador do FGO, que poderá solicitar inclusive revisão dos 

itens, caso não estejam de acordo com o esperado. 

Por fim, consagrando a expectativa da recuperação dos valores 

concedidos, deverá também a instituição financeira que deseja participar do FGO, 

apresentar um processo de condução de cobrança de inadimplentes, conforme figura 

4. 

Figura 5 – Processo de Condução e Cobrança de Inadimplentes. 

7.  PROCESSO DE CONDUÇÃO E COBRANÇA DE INADIMPLENTES SIM NÃO 

a) procedimentos de cobrança   

b) terceirização   

c) ajuizamento   

i. critérios para ajuizamento   

ii. índice de sucesso na recuperação judicial   

d) alçadas   

Fonte: BANCO DO BRASIL, 2020 

 

Fica estabelecido de forma clara que a instituição participante, apesar 

da garantia provida pelo fundo, quanto a ressarcir eventuais perdas pela inadimplência 

dos tomadores, deverá percorrer um caminho de cobrança, propostas de 

renegociações e até ajuizamento e recuperação pela via judicial da dívida, até que 

possa solicitar ao fundo garantidor a honra dos créditos inadimplidos. 

Nesse sentido, o Estatuto do FGO em seu Anexo II – Regulamento do 

Programa de Garantia FGO PRONAMPE, consagra em seu artigo 21 o prazo mínimo 

e o prazo máximo para que os agentes financeiros possam solicitar ao fundo, a 

referida honra dos créditos inadimplidos. 
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Art. 21. As Instituições Participantes que detiverem operação inadimplida 
garantida pelo FGO no âmbito do Programa de Garantia do FGO Pronampe 
poderão encaminhar ao Administrador a solicitação de honra da garantia 
somente após 180 dias consecutivos da inadimplência e após terem adotado 
todos os procedimentos extrajudiciais de recuperação de crédito aplicados aos 
seus próprios haveres. 
Parágrafo único. O prazo máximo para solicitação da honra pelo agente 
financeiro, no âmbito do Programa de Garantia do FGO Pronampe, é de 320 dias 
consecutivos, contados a partir da data da inadimplência da operação garantida 
ou da data de constatação, pela Instituição Participante, do descumprimento de 
cláusulas contratuais pelo mutuário que possam caracterizar o vencimento 
antecipado da dívida. (BANCO DO BRASIL, 2020). 

 

Para que possa solicitar a honra da dívida, a instituição concessora 

deverá aguardar no mínimo 180 dias para solicitar a honra dos créditos. A única 

exceção a essa regra, é no caso de empresas que descumprirem o estabelecido na 

Lei 13.999/2020, em seu artigo 2º, parágrafo terceiro. 

 

Lei 13.999/2020 
Artigo 2º [...] 
§ 3º As pessoas a que se refere o caput deste artigo que contratarem as linhas 
de crédito no âmbito do Pronampe assumirão contratualmente a obrigação de 
fornecer informações verídicas e de preservar o quantitativo de empregados em 
número igual ou superior ao verificado na data da publicação desta Lei, no 
período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º 
(sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. 
(BRASIL, 2020b). 

 

O tomador de crédito que não fornecer informações verídicas (falsificou 

dados de alguma forma) ou preservar a mesma quantidade de empregados que 

possuía na data em que recebeu os valores concedidos a ele por meio de empréstimo 

pelo FGO PRONAMPE. por mais 60 dias, terá seu contrato vencido de forma 

antecipada. 

Ocorrido isso. poderá a instituição financeira imediatamente solicitar a 

honra do crédito inadimplido, sem necessidade de aguardar o prazo de 180 dias, em 

consonância com parágrafo único do artigo 21 do Anexo II – Regulamento do 

Programa de Garantia FGO PRONAMPE. 

Continuando a análise deste regulamento, em seu artigo 22 fica 

estabelecido o limite de até 85% de do valor total da carteira garantida por agente 

financeiro participante, com cobertura assegurada pelo FGO PRONAMPE. 

 

Art. 22. A honra das garantias prestadas será para as primeiras operações objeto 
de solicitação de honra, até o limite de 85% (oitenta e cinco pontos percentuais) 
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das carteiras garantidas contratadas pela respectiva Instituição Participante com 
recursos próprios e com recursos do Fungetur. (BANCO DO BRASIL, 2020). 

 

Já quanto a operação individualmente concedida, os valores garantidos 

perfazem o total do valor concedido, subtraídos as amortizações efetuadas pelo 

tomador do crédito, atualizados pela Taxa Média SELIC, pro rata die, desde que o 

somatório de todas as honras realizadas em favor desta instituição financeira, não 

ultrapasse os 85% do total da carteira de crédito concedido pelo mesmo agente (artigo 

22 supramencionado). 

 

Art. 23. O valor a ser honrado pelo FGO no âmbito do Programa de Garantia do 
FGO Pronampe, para cada operação de crédito, corresponderá a diferença entre 
o total das parcelas de capital e as amortizações de capital efetuadas, ambos os 
valores atualizados pela Taxa Média Selic, pro rata die. (BANCO DO BRASIL, 
2020). 

 

Apesar de ocorrer a honra, conforme apresentado nos parágrafos acima, 

por parte do FGO PRONAMPE aos agentes participantes, a obrigação destes últimos 

não se encerra neste ato. A responsabilidade pela recuperação dos créditos 

inadimplidos permanece com as instituições financeiras participantes, mesmo após o 

crédito concedido ter sido honrado pelo FGO PRONAMPE. 

Assim está estabelecido pelo artigo 26. 

 

Art. 26. Na hipótese de inadimplemento do mutuário, as Instituições Participantes 
do Pronampe farão a cobrança da dívida em nome próprio, em conformidade 
com as suas políticas de crédito, e recolherão os valores recuperados ao FGO, 
relativos a cada operação. (BANCO DO BRASIL, 2020). 

 

As instituições participantes deverão realizar todos os procedimentos de 

cobrança com os mesmos ritos e rigores das operações que são concedidas com 

recursos próprios destas instituições.  

 

Art. 26. [...] 
§ 1º Na cobrança do crédito inadimplido garantido, não se admitirá, por parte das 
Instituições Participantes do Pronampe, a adoção de procedimentos para 
recuperação de crédito menos rigorosos do que aqueles usualmente 
empregados em suas próprias operações de crédito. (BANCO DO BRASIL, 
2020). 
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Além disso, não poderão repassar ao fundo nenhuma despesa 

empregada na execução das atividades de cobrança, ou seja, a realiza em nome 

próprio. 

 

Art. 26. [...] 
§ 2º As despesas necessárias para a recuperação dos créditos inadimplidos 
correrão por conta das Instituições Participantes do Pronampe. (BANCO DO 
BRASIL, 2020). 

 

Há um forte destaque no estatuto quanto ao cuidado referente a 

recuperação dos créditos inadimplidos, principalmente daqueles em que ocorreu a 

honra junto ao agente participante. O entendimento é que, tendo sido ressarcido pelo 

FGO PRONAMPE, a instituição concessora do crédito poderia ter um desinteresse na 

recuperação dos valores junto ao tomador. Por isso há um reforço no parágrafo 

terceiro do dispositivo. 

 

§ 3º As instituições financeiras participantes deverão empregar os seus melhores 
esforços e adotar os procedimentos necessários à recuperação dos créditos, não 
podendo interromper ou negligenciar o acompanhamento. (BANCO DO BRASIL, 
2020). 

 

A recuperação de crédito que já foi honrado pelo FGO, implica no 

repasse do valor integral recuperado até o limite do valor honrado, ao fundo. 

 

§ 4º Na ocorrência de recuperação de crédito honrado pelo FGO, caberá ao 
Fundo a totalidade do valor recuperado limitado ao valor honrado, atualizados 
pela taxa Selic. (BANCO DO BRASIL, 2020). 

 

O encerramento do fundo se dará após os procedimentos de leilão da 

carteira, que estão definidos no estatuto, nos artigos 28 a 31. Após estes 

procedimentos, ao cotista do FGO PRONAMPE (União) é assegurado o direito de 

resgate das cotas não utilizadas para garantia das operações contratadas, conforme 

descrito no artigo 32. 

 

Art 32. É assegurado ao(s) cotista(s) do FGO Pronampe o resgate das cotas 
referentes aos valores não utilizados para garantia das operações contratadas, 
para atendimento do previsto no §2º do art. 6º da Lei nº 13.999, de 18 de maio e 
2020. 
Parágrafo único. Para a finalidade deste artigo, considera-se valor utilizado, além 
do valor das garantias contratadas, as despesas necessárias à sua condução e 
cobertura dos riscos, conforme §1º do art. 17 deste regulamento. (BANCO DO 
BRASIL, 2020). 
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Fica a cargo dos cotistas as despesas referentes a condução e as 

coberturas dos riscos. Desta forma, até o momento deste estudo, a União como único 

cotista do fundo, é a responsável pelos eventuais prejuízos decorrente dos riscos das 

concessões. 

O administrador do fundo então prepara a prestação de contas final do 

FGO PRONAMPE aos cotistas, e sendo aprovada está prestação de contas, encerra-

se o programa, nos termos do artigo 33 de seu estatuto. 

 

2.2.4 O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte - PRONAMPE 

 

A Lei 13.999/2020 criou o PRONAMPE – Programa Nacional de Apoio 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para o desenvolvimento e 

fortalecimento de pequenos negócios.  

Trata-se de uma linha de crédito em condições especiais para micro e 

pequenas empresas, com garantia oferecida pelo Fundo Garantidor de Operações, o 

FGO.  

Política pública de acesso ao crédito criada para o arrefecer os efeitos 

nocivos das medidas sanitárias propostas para combate à pandemia de COVID-19, 

durante o ano de 2020. 

O artigo 2º da Lei 13.999/2020 orienta que o PRONAMPE é destinado 

às que pessoas que se referem os incisos I e II do caput do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas 
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, 
a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere 
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual 
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 
(BRASIL, 2006). 
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No parágrafo primeiro do mesmo artigo 2º da Lei 13.999/2020, estão 

descritos os valores máximos de concessão de crédito para os tomadores. 

 

Lei 13.999/2020 
Artigo 2º [...] 
§ 1º A linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe corresponderá a até 
30% (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício de 
2019, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de 
funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 
50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30% (trinta por cento) 
da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, 
o que for mais vantajoso. (BRASIL, 2020b). 

 

Para simplificarmos o entendimento, utilizaremos o infográfico da figura 

6 com exemplos de cálculos dos limites de concessão do PRONAMPE 2020. 
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Figura 6 – Infográfico Linha de Crédito PRONAMPE 2020 
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Importante destacar que até 20 de agosto de 2020, os limites de 

concessão eram estabelecidos pelo faturamento ou capital social das empresas, 

porém a partir desta data foi estabelecido o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

por empresa tomadora. 

 

Estatuto do FGO em seu Anexo II – Regulamento do Programa de Garantia FGO 
PRONAMPE. 
Art. 4º O Pronampe é destinado às pessoas a que se referem os incisos I e II do 
caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
considerada a receita bruta auferida no exercício de 2019. 
§ 1º A linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe corresponderá a até 
30% (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício de 
2019, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de 
funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 
50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30% (trinta por cento) 
da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, 
o que for mais vantajoso. 
§ 2º Para contratações ocorridas a partir de 20 de agosto de 2020, observados 
os limites máximos percentuais do § 1º, a linha de crédito ali referida será limitada 
a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por empresa incluindo, para enquadramento no 
limite, as operações contratadas antes dessa data. (BANCO DO BRASIL, 2020). 

 

Tal limite se trata de uma trava máxima para concessão, já que os 

agentes financeiros têm obrigação de apresentar a decisão da concessão do crédito 

dentro de um modelo de risco de crédito, e que nem sempre os valores aprovados 

pelas instituições financeiras, chega ao valor máximo possível. 

Não se tratava então de uma aprovação automática, mas sim do 

estabelecimento de um teto de concessão, e que o tomador de crédito ainda teria que 

ser submetido a análise técnica da instituição financeira concessora, para 

estabelecimento do valor máximo a ser concedido para ele. 

Importante dar destaque a informação também constante do parágrafo 

segundo do artigo supramencionado, demonstrando que poderiam ser realizadas 

novas concessões a tomadores que anteriormente haviam feito uso do crédito, porém 

o somatório dessas concessões não poderia exceder o valor de R$100.000,00 (cem 

mil reais). 

A necessidade de facilitação do acesso ao crédito para micro e 

pequenas empresas, neste início de 2020 era enorme. Os efeitos das medidas de 

contensão da pandemia de COVID-19 impactavam de forma significativa na 

economia. A sociedade apontava dificuldade no acesso ao crédito, como vemos na 

matéria do site g1.globo.com de 15/05/2020. 
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Dificuldade de acesso de micro e pequenas empresas ao crédito é preocupante, 
diz ministro do TCU 
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas afirmou nesta 
quarta-feira (15) que a dificuldade no acesso de micro e pequenas empresas ao 
crédito, em meio à pandemia de Covid-19, é "o ponto mais preocupante do ponto 
de vista social" entre as ações do governo. 
Uma auditoria apresentada nesta terça, com dados de 16 de março a 12 de 
junho, aponta que as micro e pequenas empresas acessaram menos de 10% de 
todo o crédito bancário liberado no período. 
"O segmento de micro e pequenas empresas foi o menos assistido. Apenas R$ 
47,6 bilhões, e aqui é o ponto mais preocupante do ponto de vista social, de um 
total de R$ 533 bilhões. Menos de 10% do total das linhas de crédito dessas 
novas operações foram concedidas a esse segmento", disse Dantas. 
Os dados apresentados pelo ministro não consideram ainda as concessões de 
empréstimo pelo Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). Essas linhas só foram liberadas a partir do fim de junho. (G1, 
2020). 

 

No intuito de facilitar o acesso ao crédito, especialmente do 

PRONAMPE, foi editada a Medida Provisória 958/2020 que dispensa a necessidade 

de apresentação de diversas certidões por parte dos tomadores de crédito, para 

contração de empréstimos juntos a bancos públicos. 

 

Art. 1º Até 30 de setembro de 2020, as instituições financeiras públicas, inclusive 
as suas subsidiárias, ficam dispensadas de observar, em suas contratações e 
renegociações de operações de crédito realizadas diretamente ou por meio de 
agentes financeiros, as seguintes disposições:  
I - § 1º do art. 362 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  
II - inciso IV do § 1º do art. 7º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código 
Eleitoral;  
III - art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967;  
IV - alíneas “b” e “c” do caput do art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;] 
V - alínea “a” do inciso I do caput do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; 
VI - art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994; 
VII - art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de março de 1995; 
VIII - art. 20 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 
IX - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. (BRASIL, 2020d). 
 

No quadro 1, demonstramos quais são cada uma das certidões 

dispensadas e o equivalente inciso do artigo 1º a qual se referem. 
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Quadro 1 – Certidões dispensadas pela MP 958/2020 

Inciso Documento Dispensado 
I Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
II Certidão de Quitação Eleitoral 
III Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
IV Certificado de Regularidade do FGTS 
V Certidão Negativa de Débito relativo ao Imposto Territorial Rural 
VI Certidão Negativa de Débito relativo ao INSS 
VII Certificado de Regularidade do FGTS 
VIII Certidão Negativa de Débito relativo ao Imposto Territorial Rural 

IX 
Consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(CADIN) 

Fonte: MP 958/2020 

 

Tal isenção de certidões foi de suma importância para o momento, um 

facilitador de acesso ao crédito àquelas empresas que necessitavam dos valores para 

se manter, e que certamente estariam com dificuldades de manter suas obrigações 

tributárias em dia.  

Além disso, o governo federal já havia tomado diversas medidas de 

suspensão e parcelamento de tributos federais e fundo de garantia para as micro e 

pequenas empresas. 

O parágrafo segundo do artigo segundo da lei em estudo, nos traz as 

instituições autorizadas a aderirem ao PRONAMPE, as instituições concessoras do 

crédito, que são praticamente todas as instituições financeiras autorizadas pelo Banco 

Central do Brasil, desde que estas façam adesão ao programa. 

 

Lei 13.999/2020 
Artigo 2º [...] 
§ 2º Poderão aderir ao Pronampe e, assim, requerer a garantia do Fundo 
Garantidor de Operações (FGO), de que trata a Lei nº 12.087, de 11 de 
novembro de 2009, o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal, o Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A., os bancos estaduais, as 
agências de fomento estaduais, as cooperativas de crédito, os bancos 
cooperados, as instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, as 
plataformas tecnológicas de serviços financeiros (fintechs), as organizações da 
sociedade civil de interesse público de crédito, e as demais instituições 
financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, atendida a disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central 
do Brasil a elas aplicável. (BRASIL, 2020b). 
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As obrigações do tomador de crédito, além do adimplemento das 

parcelas referente ao crédito tomado, estão descritas no parágrafo terceiro deste 

mesmo artigo. 

 
Lei 13.999/2020 
Artigo 2º [...] 
§ 3º As pessoas a que se refere o caput deste artigo que contratarem as linhas 
de crédito no âmbito do Pronampe assumirão contratualmente a obrigação de 
fornecer informações verídicas e de preservar o quantitativo de empregados em 
número igual ou superior ao verificado na data da publicação desta Lei, no 
período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º 
(sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. (grifo 
nosso). (BRASIL, 2020b). 

 

Desta forma, sendo exigida a manutenção dos empregados da empresa 

tomadora, por 60 dias após o recebimento dos valores da concessão do crédito, 

demonstra o caráter de política pública desta linha de crédito – a busca pela 

manutenção dos empregos, dando também uma oportunidade para que a empresa 

reforce seu caixa, retorne a melhores padrões de faturamento e que consiga manter 

seu funcionamento e os empregos de seus funcionários. 

Caso a empresa tomadora não cumpra o disposto nesse parágrafo, a 

dívida é considerada como vencida antecipadamente, gerando obrigação de 

pagamento imediato. 

 

Lei 13.999/2020 
Artigo 2º [...] 
§ 4º O não atendimento a qualquer das obrigações de que trata o § 3º deste 
artigo implicará o vencimento antecipado da dívida pela instituição financeira. 
(BRASIL, 2020b). 

 

Fica impedida de tomar o crédito, de acordo com o parágrafo quinto do 

mesmo artigo, empresas que possuam condenação relacionada a trabalho em 

condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.  

Parece claro e evidente esse impedimento, já que se o intuito é 

manutenção de empregos em condições dignas ao trabalhador, não há que se 

conceder esse crédito, com condições tão favoráveis e especiais, a empresas que não 

cumprem os regramentos mais basilares da legislação trabalhistas. 
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Lei 13.999/2020 
Artigo 2º [...] 
§ 5º Fica vedada a celebração do contrato de empréstimo de que trata esta Lei 
com empresas que possuam condenação relacionada a trabalho em condições 
análogas às de escravo ou a trabalho infantil. (BRASIL, 2020b). 

 

Os termos, condições e taxas da linha de crédito estão descritas no 

artigo 3º e incisos da mesma lei, que transcrevemos. 

 

Art. 3º As instituições financeiras participantes poderão formalizar operações de 
crédito no âmbito do Pronampe até 3 (três) meses após a entrada em vigor desta 
Lei, prorrogáveis por mais 3 (três) meses, observados o § 9º do art. 2º e os 
seguintes parâmetros:  
I - taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (Selic), acrescida de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos 
por cento) sobre o valor concedido; 
II - prazo de 36 (trinta e seis) meses para o pagamento; (BRASIL, 2020b). 

 

A taxa de juros de SELIC acrescida de 1,25% ao ano é extremamente 

vantajosa no momento analisado. Considerando que a meta da taxa SELIC no mês 

de agosto de 2020 é de 2% ao ano (Anexo III), acrescidos do sobrepreço de 1,25%, a 

taxa de juros do PRONAMPE totaliza aproximados 3,25% ao ano (aproximados, pois 

a taxa SELIC pode variar).  

Conforme relatório do Banco Central do Brasil, a taxa média das 

operações ativas de capital de giro no Brasil, no mesmo mês de agosto de 2020, 

(Anexo II) é de 20,14% ao ano. A taxa de juros da linha PRONAMPE é seis vezes 

menor do que as taxas normalmente oferecidas pelas instituições financeiras. 

Além disso, dentro deste prazo de 36 meses citado no inciso II, há 8 

meses de carência para início dos pagamentos, trazendo um prazo razoável de 

desafogo financeiro para as empresas tomadoras, iniciarem desembolsos para 

adimplemento das parcelas (artigo 5.º, inciso II do Anexo II do Estatuto do FGO – 

Regulamento do Programa de Garantia PRONAMPE). 

Relembrando, portanto, que a cobertura do FGO PRONAMPE no caso 

de inadimplemento da micro e pequena empresa tomadora, às instituições financeiras 

concessoras é de até 100% do valor concedido de cada operação, limitada a 85% da 

carteira a qual estas operações estejam vinculadas. 

 

Anexo II do Estatuto do FGO – Regulamento do Programa de Garantia 
PRONAMPE 
Art. 18. As Instituições Participantes do Pronampe operarão com recursos 
próprios ou do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), de que trata o art. 11 do 
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Decreto-Lei nº 1.191, de 27 de outubro de 1971, e poderão contar com garantia 
a ser prestada pelo FGO Pronampe, até 100% (cem por cento) do valor de cada 
operação garantida, com cobertura pelo fundo da inadimplência limitada a 85% 
(oitenta e cinco por cento) da carteira à qual estejam vinculadas. (BANCO DO 
BRASIL, 2020). 

 

Desta forma, com 100% do valor de cada operação garantida pelo fundo 

FGO PRONAMPE, os riscos são bastante mitigados e as instituições financeiras 

concessoras possuem segurança para ampliarem a concessão de crédito e injetarem 

recursos no mercado, estimulando a economia e consumo, mesmo em meio uma forte 

crise sanitária e econômica, como vislumbrada no cenário pandêmico de 2020. 

Relembrando Keynes (1997), com os riscos diminuídos, as instituições 

financeiras têm sua disposição fortalecida a conceder crédito ao mercado na mesma 

proporção que, esse mercado de crédito de micro e pequenas empresas, dada a 

necessidade impulsionada pela crise econômica e de saúde ocorrida em 2020, têm 

de tomar o crédito oferecido.  

Há um alinhamento do animal spirits tanto dos entes superavitários, 

quanto dos deficitários, o que nos termos estudados até então apresentados por 

Schumpeter (1996), tenderá a apresentar desenvolvimento econômico, desde que 

haja além do crédito, a inovação e o empreendimento. 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

2.3.1 Problema Público 
 

Para lançar mão da discussão sobre o problema público, se faz 

necessário entender o que é problema público. Na definição de Secchi (2016), “a 

discrepância entre o status quo e uma situação ideal possível. Um problema público 

é a diferença entre o que é, e aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública”. 

Ainda conforme Secchi (2016) um problema público pode surgir em três 

situações: 

 Deterioração do status quo: quando o ambiente público sofre algum trauma, 

como estagnação financeira nacional ou uma catástrofe natural; 

 Vislumbramento de uma oportunidade de melhoria: quando a situação real se 

afasta do status quo com uma melhoria, como o descobrimento de uma nova 

vacina ou modelo de gestão pública que obteve sucesso em outros governos; 
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 Mudança da percepção das pessoas: quando não há mudanças objetivas no 

status quo, nem na situação ideal, mas a mudança na percepção compartilhada 

das pessoas. Como exemplo, o autor cita a prática de Bullying, que hoje é 

criminalizada, mas era vista com normalidade antigamente. 

Ocorrida a deterioração do status quo (crise econômica e de saúde) no 

caso deste estudo, temos uma situação crítica a ser enfrentada. Por um lado, as 

empresas (entes economicamente deficitários) necessitam de recursos para 

manterem-se abertas e funcionando, mantendo também seus funcionários 

empregados e percebendo renda para sustentarem suas famílias (situação ideal 

possível). Por outro, temos o mercado bancário (representando os entes 

economicamente superavitários) retraído na concessão de crédito, frente ao forte 

aumento do risco de crédito de seus potencialmente devedores (status quo).  

 

2.3.2 Avaliação da Política Pública da Linha PRONAMPE 
 

Para Giovanni (2009), política pública é “uma forma contemporânea de 

exercício de poder nas sociedades democráticas, resultantes de uma complexa 

interação entre o estado e a sociedade”, incluindo nessas as questões de economia, 

como o do presente trabalho. 

O conceito de política pública evolui conforme as relações entre o Estado 

e a sociedade também sofrem transformações, sendo cada vez mais cotidiana a 

discussão sobre o tema. O entendimento de Giovanni é que isso decorre de fatores 

de natureza macroeconômica, geopolítica, política, cultural e sociológica. Ainda neste 

sentido. 

 

A observação histórica das políticas públicas possibilita a identificação de 
elementos invariantes em todas elas, embora cada uma delas tenha ocorrido de 
maneira singular e única. A questão principal, nesse caso, é como identificar tais 
elementos. É claro que tais elementos são dados à observação do investigador. 
Por exemplo, toda política pública se baseia numa “teoria”, ou seja, num conjunto 
de asserções de origem diversa (racional ou não) que dá sustentação às práticas 
da intervenção, em busca de um determinado resultado. A observação histórica 
mostra que “teoria”, práticas e resultados, são elementos primários que estão 
presentes em todas as políticas públicas, embora empiricamente teoria, práticas 
e resultados tenham uma concreção histórica própria e única. Mas, mais 
importante do que identificar os elementos invariantes é estabelecer entre eles 
uma relação que seja realmente indissolúvel e orgânica, de modo que constituam 
totalidades estruturadas, discretas, que chamo, no caso, de estruturas 
elementares. (GIOVANNI, 2009, p. 11). 

 



55 
 

Isto posto, verificamos que o modelo de avaliação de política pública de 

Giovanni (2009), apresenta em seu bojo uma perspectiva completa dos fatores 

componentes de uma política pública, baseado em quatro estruturas: 

 Estrutura formal: é a estrutura que demonstra os aspectos externos da ação 

pública, expondo a relação entre “uma teoria, um conjunto de práticas e 

conjunto de resultados”. A teoria traz informações técnico, político, cultural e 

ideológico. As práticas demonstram a natureza prática da política, as medidas 

e ferramentas utilizadas. Os resultados, por sua vez, são os objetivos 

esperados ou efetivamente alcançados. 

 Estrutura substantiva: é composta pelos atores, pelos interesses e pelas 

regras. Os atores são as pessoas, instituições ou grupos com interesse na 

política pública. Já os interesses são os objetivos práticos (implícitos ou 

explícitos) dos atores. Por fim, as regras são as leis, normas, convenções, 

padrões éticos e morais e costumes. 

 Estrutura material: refere-se à capacidade econômica de execução da política 

pública. Divide-se em financiamento, custos e suporte. As condições de 

financiamento permitem analisar a natureza e o vínculo entre a política pública 

e a economia – demonstra a relação entre Estado e mercado. O financiamento 

demonstra também, a ideologia e o posicionamento da política pública no 

ambiente macroeconômico. O custo traz o aspecto de condições práticas 

financeiras da realização da política pública. Suporte, o autor descreve como 

essencial a toda política pública, que não sendo um sistema fechado, necessita 

de suporte interno ou de outras políticas públicas, para suportar as influências 

internas e externas, e cumprir seus objetivos. 

 Estruturas simbólicas: esta divide-se em valores, saberes e linguagens. Os 

valores representam a orientação da política pública, qual o valor norteia aquela 

ação. Os saberes são os conhecimentos racionais desenvolvidos na prática. A 

linguagem é descrita pelo autor como “universo de comunicação próprio (e 

apropriados) que estabelecem os vínculos entre os diversos tipos de atores de 

uma dada arena de política”. 

 
Giovanni (2009) em seu trabalho apresenta um diagrama que 

apresentamos na figura 7, que demonstra as quatro estruturas e suas relações. 
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Figura 7 – Diagrama 

 

 
Fonte: GIOVANNI, 2009, p. 12 

 

Por fim, propomos o quadro 2, baseado nos estudos de Ribeiro, Ramos-

de-Souza e Brito (2018), que resume a avaliação da política pública da linha de crédito 

PRONAMPE, em consonância com o modelo proposto por Giovanni (2009). 
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Quadro 2 – Avaliação da política pública de acesso ao crédito PRONAMPE no modelo de 
Giovanni (2009). 

 
Estrutura Dimensão Indicador 

Formal 

Teoria 
Atualização do programa FGO - Fundo Garantidor de 
Operações para FGO PRONAMPE, incrementando seu 

orçamento com recursos da União. 

Objetivo 
Incentivar a concessão de crédito para manutenção de 

funcionamento de empresas e de empregos, amenizando os 
impactos econômicos e sociais da pandemia de COVID-19. 

Prática 

Criação de um novo fundo garantidor de crédito com 
finalidade e orçamentos específicos para garantir as 

operações de crédito concedidas pelas instituições financeiras 
participantes. 

Substantiva 

Atores 

União, Congresso Nacional Brasileiro, Banco Central do Brasil, 
Fundo Garantidor de Operações - FGO PRONAMPE, 

Instituições Financeiras Habilitadas e Pequenas e 
Microempresas. 

Interesses 

Manutenção de micro e pequenas empresas em 
funcionamento, evitar ou atenuar o desemprego, manter o 

ciclo econômico no cenário das micro e pequenas empresas e 
diminuir os impactos de arrecadação tributária. 

Regras Lei 12.087/2009, Lei 13.999/2020, Estatuto do FGO, 
Regulamento do FGO e demais normas associadas. 

Material 

Suporte 

Recursos financeiros do Tesouro Nacional para garantia das 
operações, empresa habilitada para administração do FGO 

PRONAMPE, rede de instituições financeiras habilitadas para 
distribuição da linha de crédito. 

Financiamento 
Orçamento inicial do FGO PRONAMPE: 15.900.000.000,00 

(quinze bilhões e novecentos milhões de reais) - Artigo 6º da 
Lei 13.999/2020. 

Custos Juros remuneratórios da linha de crédito. 

Simbólica 

Valores Dignidade, bem-estar, estabilidade e empreendedorismo. 

Saberes Intervenções financeiras estatais em momentos de grandes 
crises. 

Linguagens Econômica e social. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
 

Quanto ao tipo da pesquisa, este trabalho se apresenta de acordo com 

o quadro 3. 

 

Quadro 3 – Tipo da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Quanto à natureza - Aplicada 

Quanto aos procedimentos 
- Bibliográfica 

- Documental 

Quanto ao objetivo 
- Exploratória 

- Descritiva 

Quanto à abordagem - Qualitativa 

 

Por sua busca de estudar os impactos das políticas públicas de acesso 

ao crédito para micro e pequenas empresas, a natureza desta pesquisa é aplicada, 

pois o interesse é que os resultados obtidos nessa análise possam ser utilizados e 

aplicados no mundo real. 

Em se tratando dos procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica, pois 

nos servimos destas fontes para embasar o conhecimento já estabelecido sobre o 

tema, até a formulação desta pesquisa. É considerada uma fonte de coleta de dados 

secundária, contribuições culturais e cientificas realizadas sobre um assunto 

específico (CERVO, SILVA E BERVIAN, 2007). 

 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 
determinado assunto [...]” (LAKATOS E MARCONI, 2003, p.183) 

 

Além disso, quanto aos procedimentos, esta pesquisa também é 

documental. GIL (2008), nos esclarece que as fontes documentais “são capazes de 

proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e qualidade suficiente para evitar 

a perda de tempo”. 
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Em nosso trabalho, nos servimos de fontes de documentos de registros 

estatísticos, conforme apresentamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Relação de Dados Estatísticos Coletados.  

 

Relação de Dados Estatísticos Coletados 

Concessão de Crédito PRONAMPE por município (R. A. de Franca/SP). 

Concessão de Crédito PRONAMPE Nacional e por estado da federação. 

Concessão de Crédito PRONAMPE por segmento (micro e pequena empresa). 

Concessão de Crédito PRONAMPE Nacional por Agente Financeiro. 

Geração de Vagas de Emprego no ano de 2020 por município (R. A. de Franca SP). 

Quantidade de agências bancárias por município (R. A. de Franca/SP). 

Quantidade de Empresas por município (R. A. de Franca/SP). 

Taxa de juros média nacional para concessão de capital de giro. 

Taxa média SELIC. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Estas fontes estatísticas, conforme Gil (2008), são armazenadas e 

coletadas para o interesse das organizações e da Administração Pública, porém são 

muito uteis a pesquisa social. 

Além disso, se serviu essa pesquisa com bastante intensidade daqueles 

registros que Gil (2008) chama de “registros institucionais escritos”. São estes: 

projetos de lei, relatórios de órgãos governamentais, atas de casas legislativas, dentre 

outros. Toda nossa análise da originação da linha de crédito PRONAMPE e suas 

características, foram feitas através de dedicada exegese das legislações e 

regulamentos estatutários do programa. 

Frente ao objetivo, este trabalho tem por característica ser exploratória, 

pois busca-se por meio de levantamentos bibliográficos e documentais uma visão 

geral do assunto discutido e proporcionar através de delimitação, uma exploração 

aprofundada do tema abordado. 

 

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma 
investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-
se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da 
literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto final 
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deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de 
investigação mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 2008, p. 27). 

 

Também será a pesquisa neste sentido, descritiva, pois são estas as que 

“habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática” (GIL, 2002, p. 42). Tem como característica esta pesquisa a busca pelas 

características de um determinado grupo, aqui em nosso caso, as micro e pequenas 

empresas beneficiadas pelo PRONAMPE. 

Através da pesquisa descritiva poderemos explorar a relação entre 

variáveis como concessão de crédito e quantidade de empresas, por exemplo, e 

relacionar a cobertura de atendimento bancário, com o volume de crédito concedido 

em determinado município. São as “pesquisas descritivas aquelas que visam 

descobrir a existência de associações entre variáveis” (GIL, 2002, p.42). 

Quanto a abordagem, busca-se uma análise qualitativa, em que os 

dados coletados são predominantemente descritivos e que tem por finalidade dar 

significado a esses dados. Com a descrição qualitativa oportuniza-se não só 

demonstrar a aparência do fenômeno, mas também a sua essência, explicando sua 

origem, relações e mudanças, na tentativa de inferir as consequências (TRIVIÑOS, 

1987). 

Neste aspecto, esta pesquisa se dedica, através dos dados levantados, 

a realizar uma análise das concessões de créditos do programa PRONAMPE para as 

micro e pequenas empresas dos municípios vinculados a Região Administrativa de 

Franca, inferindo por meio dos resultados obtidos, os impactos desta política pública 

de acesso ao crédito nas empresas alvo da ação governamental. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

O presente estudo aborda os municípios da região administrativa de 

Franca, estado de São Paulo, conforme o estabelecido no decreto 26.581 de 5 de 

janeiro de 1987, alterado pelo decreto 32.141 de 14 de agosto de 1990, editados pelo 

Governo do Estado de São Paulo. 

A região administrativa de Franca é composta por 25 municípios: 

Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, 

Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio 
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Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São 

Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. 

Figura 8 – Mapa da Região Administrativa de Franca. Fonte: IGC/SP 
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4 DADOS E DISCUSSÃO DE PESQUISA 

 

Em primeiro momento, iremos apresentar os dados de concessão da 

linha de crédito PRONAMPE, em âmbito nacional, no ano de 2020. O número é 

importante para expressarmos quanto desse montante foi distribuído no Brasil, e qual 

parte dele foi aplicado na região administrativa de Franca/SP. 

 

Gráfico 1 – Valores de Concessão da Linha de Crédito PRONAMPE por estado, no 

ano de 2020. 

 

 

Total de Valores Concedidos no Brasil no ano de 2020: R$ 37.523.005.681,50. 

Fonte: Banco do Brasil (dezembro/2020). 

 

No gráfico 2, mostramos os dados de contratação da linha de crédito 

PRONAMPE para a Região Administrativa de Franca, com valores individualizado por 

município membro. 
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Gráfico 2 – Valores de Concessão de Crédito PRONAMPE nos municípios integrantes da 

Região Administrativa de Franca. 

 

Total de Valores Concedidos na R.A. de Franca/SP no ano de 2020: R$ 204.730.862,92. 

Fonte: Banco do Brasil (dezembro/2020). 

 

Em uma análise frente aos dados nacionais, verificamos que do total 

concedido em todo Brasil, 0,55% foram destinados à Região Administrativa de 

Franca/SP. 

Importante destacar que os dados da concessão do crédito segregados 

de forma municipal, são vinculados ao local da instituição financeira concessora, e 

não ao domicílio da sede da empresa tomadora.  

O Banco do Brasil, informou não ter encontrado nenhum registro de 

concessão em instituições financeiras localizadas em Restinga e Rifaina (registro na 

íntegra constante do Anexo IV), mas isso não quer dizer necessariamente que 

empresas destes municípios não tiveram acesso ao crédito, somente que as 

instituições financeiras neste município não o concederam no período apurado. Isso 

conduz a outro aspecto de nossa análise, o acesso ao sistema bancário, que será 

demonstrado adiante. 

Outro dado importante para a pesquisa, é a quantidade de micro e 

pequenas empresas ativas nos municípios da região. Por esses dados é possível 
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vislumbrar a proporcionalidade dos valores concedidos, frente a quantidade das micro 

e pequenas empresas. 

 

Gráfico 3 – Quantidade de micro e pequenas empresas por município da região administrativa 

de Franca/SP. 

 

 

Fonte: Data SEBRAE (maio/2020). 

 

Para efeitos comparativos, criamos um índice de valor concedido por 

empresa, em que utilizamos os dados dos gráficos 2 e 3, para revelarmos um valor 

médio de distribuição dos valores, pela quantidade de empresas dos municípios. 

Este índice não tem pretensão de demonstrar o valor real que foi 

concedido às empresas, apenas de apresentar uma média simples dos valores 

concedidos, frente a quantidade de empresas registradas nos municípios, para 

averiguar, ainda que de forma superficial, a distribuição dos valores concedidos nesta 

linha de crédito. 
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Gráfico 4 – Cálculo da média entre valor concedido da linha de crédito PRONAMPE e 

quantidade de empresas dos municípios da Região Administrativa de Franca/SP.  

Fonte: Data SEBRAE (maio/2020) e Banco do Brasil (dezembro/2020). 

 

No gráfico 4 podemos perceber que apesar de alguns outliers, a média 

da concessão por empresa se mantém próxima na maior parte dos municípios, 

variando entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00. As exceções são Restinga e Rifaina, que 

não registraram concessão, Aramina que apresentou valor muito baixo e Morro Agudo 

e Buritizal, que apresentaram valores de média bem acima das demais, o que nos traz 

um entendimento de que houve uma razoável distribuição dos recursos. 

Porém, acreditamos que os canais de distribuição podem influenciar 

mais a concessão do que a quantidade das empresas de um município. Sempre que 

levantamos dados de quantidade de empresas, essa pode estar contaminada pelo 

fato de que muitas empresas ficam inativas, porém não se preocupam em regularizar 

sua situação, ou não possui meios financeiros para realizar o fechamento formal. 

Conforme já mencionado anteriormente, o acesso ao crédito no caso da 

linha PRONAMPE, poderia ser realizado por qualquer instituição financeira que 

cumprisse os requisitos do FGO PRONAMPE. Desta forma, se torna importante 

analisar a quantidade de Agências e Postos de Atendimentos disponíveis por 

município, para também se perceber se a capilaridade da rede de atendimento 

influencia no volume de concessão do crédito. 
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Gráfico 5 – Quantidade de Agências e Postos de Atendimentos Bancários nos municípios da 

Região Administrativa de Franca em 2020. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (dezembro/2020). 

 

No gráfico 6, calculamos a média entre o montante concedido da linha 

de crédito PRONAMPE e quantidade de postos de atendimentos disponíveis em cada 

município. 
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Gráfico 6 – Média simples entre o valor concedido da linha de crédito PRONAMPE e a 

quantidade de postos de atendimento bancário por município da Região Administrativa de 

Franca em 2020.  

 

 

Fonte: Banco do Brasil e Banco Central do Brasil (dezembro/2020). 

 

Se no caso do gráfico 3, havia números menos dispersos de médias, no 

gráfico 6 conseguimos perceber que a quantidade de agências e postos de 

atendimento bancário influencia no volume de crédito concedido. 

Verifica-se uma tendência de que quanto maior a rede de atendimento 

bancária, maior a média de concessão da linha de crédito PRONAMPE, ainda que 

essa variação não seja proporcional a quantidade de agências e pontos de 

atendimento. 
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Gráfico 7 – Relação entre média de valores concedidos e quantidade de agências e pontos 

de atendimentos bancários por município da Região Administrativa de Franca em 2020. 

  

 

Fonte: Banco do Brasil e Banco Central do Brasil (atualizado até dezembro de 2020). 

 

Podemos inferir que a quantidade de estabelecimentos bancários, pode 

influenciar na concessão, pois os valores tratados aqui são calculados em média, 

então esperava-se uma proporcionalidade.  

Porém, por si só isto não pode ser determinante. A atividade bancária 

possui diversas operações, sendo que cada município possui mercado e 

necessidades diferentes.  

Desta forma, não é possível afirmar que tal dado é absoluto, mas sim um 

indicativo de que a capilaridade da rede de atendimento bancária, impacta nos 

resultados da concessão do crédito. 

Considerando que, conforme discutido anteriormente, o PRONAMPE 

tem por objetivo auxiliar as empresas a manterem-se abertas e funcionando e assim 

evitar o desemprego, nos deparamos com dois dados importantes: o saldo de vagas 

de emprego e a quantidade de encerramentos de empresas no ano de 2020. 
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Gráfico 8 – Variação acumulada do saldo de vagas de emprego por município da Região 

Administrativa de Franca em 2020.  

 

 

Fonte SEADE TRABALHO (atualizado até dezembro de 2020). 

 

Verificando que nos dados anteriores, Franca foi o município mais 

beneficiado, em números absolutos, pela concessão de PRONAMPE, porém foi o 

maior número absoluto de vagas encerradas de emprego formal, no ano de 2020, em 

toda região administrativa da qual é sede. 

Ainda assim, novamente não é possível determinar pela análise destes 

números, que a linha de crédito PRONAMPE foi ou não eficaz em arrefecer os 

encerramentos de vagas de trabalho. Há que se estimar que talvez, sem ela, o 

resultado poderia ser até pior, com ainda mais vagas encerradas, ou também, que 

não teria impactado, e que os fechamentos de vagas de trabalho seriam os mesmos 

aferidos nesta pesquisa. 

Porém, para nós, esta segunda hipótese não parece certa. Conforme 

Schumpeter (1997), o desenvolvimento se dá através do crédito, unido aos elementos 

do empreendimento e da inovação. 

Sabemos que em tempo de crise, é que surgem as grandes inovações. 

Foi por causa das grandes guerras que obtivemos antibióticos, aviões com motores a 
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jato e forno micro-ondas, por exemplo. Assim, nos parece inteligível entender que a 

inovação está ocorrendo neste momento de forte crise, e que os empreendedores têm 

utilizados destas ferramentas de crédito para desembargar desta situação de 

recessão, para uma de desenvolvimento. 

Desta forma, entendemos que sem o estabelecimento desta linha de 

crédito, os números referente ao fechamento de vagas seriam ainda maiores do que 

os aqui apresentados. 

Os dados referentes ao número de empresas encerradas, até o 

momento do encerramento deste estudo, não haviam sido disponibilizados de forma 

pública e acessível àqueles referentes ao ano de 2020 pelo IBGE. 

A solução então foi recorrer a instituição regionalizada, a Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, porém está instituição não disponibiliza estes 

dados formatados e disponíveis em seu site.  

No ANEXO V temos as solicitações realizadas via Governo do Estado 

de São Paulo, através do site <http://www.sic.sp.gov.br/> - Serviço Integrado de 

Informação ao Cidadão e a resposta prestada por este órgão, em que fomos 

orientados a contatar diretamente a JUCESP por e-mail. 

Todavia não logramos êxito na obtenção dos dados, sendo que a 

JUCESP não respondeu o requerimento encaminhados via e-mail (ANEXO VI), 

inviabilizando então o avanço deste estudo na análise do aspecto de fechamento das 

empresas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o objetivo geral deste trabalho, que é verificar se a política 

pública de acesso ao crédito, denominada PRONAMPE, foi capaz de reverter a 

escassez de crédito a micro e pequenas empresas, nos munícipios da Região 

Administrativa de Franca/SP, durante a pandemia de COVID-19 no ano de 2020, 

apresentamos as reflexões contextualizadas pelos dados teóricos e fáticos 

apresentados ao longo deste estudo. 

Na revisão bibliográfica demonstramos as bases acadêmico-teórica, 

com uma exposição dos conceitos de desenvolvimento econômico e sua relação com 

o crédito. Também tratamos das propedêuticas da intermediação financeira e do 

conceito de risco. 

Ainda na revisão bibliográfica, apresentamos uma cenário do Brasil em 

um momento imediatamente anterior a pandemia de COVID-19 e as condições da 

economia brasileira, dentro dos aspectos caros a este trabalho, durante o ano de 

2020. 

Por fim, aprofundamos os estudos nos conceitos de Fundo Garantidor 

de Operações e do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

PRONAMPE, fazendo um extenso trabalho de exegese das leis, normas e estatutos 

que os regem, detalhando todos os importantes aspectos jurídicos e econômicos 

destes instrumentos. 

Isto posto, foi realizada então a coleta de dados, que foram apresentados 

no corpo do capítulo de dados e discussão de pesquisa, sendo estes 1 - Valores de 

Concessão da Linha de Crédito PRONAMPE por Estado da Federação, no ano de 

2020, 2 - Valores de Concessão de Crédito PRONAMPE nos municípios integrantes 

da Região Administrativa de Franca, 3 - Quantidade de micro e pequenas empresas 

por município da Região Administrativa de Franca/SP, 4 - Cálculo da média entre valor 

concedido da linha de crédito PRONAMPE e quantidade de empresas dos municípios 

da Região Administrativa de Franca/SP, 5 - Quantidade de Agências e Postos de 

Atendimentos Bancários nos municípios da Região Administrativa de Franca em 2020, 

6 - Média simples entre o valor concedido da linha de crédito PRONAMPE e a 

quantidade de postos de atendimento bancário por município da Região 

Administrativa de Franca em 2020, 7 - Relação entre média de valores concedidos e 
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quantidade de agências e pontos de atendimentos bancários por município da Região 

Administrativa de Franca em 2020 e 8 – Variação acumulada do saldo de vagas de 

emprego por município da Região Administrativa de Franca em 2020. 

Assim, apresentado o embasamento teórico e levantado e consolidado 

os dados, estamos neste momento preparados para enfrentar nosso problema de 

pesquisa: a política pública de acesso ao crédito, denominada PRONAMPE, foi capaz 

de reverter a escassez de crédito a micro e pequenas empresas, nos munícipios da 

Região Administrativa de Franca/SP, durante a pandemia de COVID-19 no ano de 

2020? 

A resposta desta questão é sim. Conforme verificamos, somente no ano 

de 2020, foram concedidos um total de R$ 204.730.862,92 (duzentos e quatro 

milhões, setecentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois 

centavos) em crédito desta linha nos municípios da R.A. de Franca/SP, revertendo o 

quadro de retração das concessões de crédito à micro e pequenas empresas, que se 

apresentava em momento anterior ao estabelecimento desta política pública. 

Sanado então objetivo geral, nos concentramos em completar os 

objetivos específicos, que são: 1 - comparar os dados de concessão de crédito 

realizadas nos municípios da R.A. de Franca/SP, 2 - discutir o impacto da capilaridade 

da rede de atendimento bancária na concessão do crédito PRONAMPE e 3 - verificar 

a relação entre a concessão deste crédito, a manutenção de empregos e a prevenção 

de fechamento de empresas.  

Quanto ao primeiro objetivo específico, verificamos que na média de 

concessão de crédito em relação a quantidade de micro e pequenas empresas dos 

municípios, ocorreu uma uniformidade de valores, excetuando alguns outliers, levando 

ao entendimento da ocorrência de uma razoável distribuição dos recursos.  

Quanto ao segundo objetivo específico, foi verificado uma tendência de 

que quanto maior a rede de atendimento bancária, maior a média de concessão da 

linha de crédito PRONAMPE, mesmo que essa variação não seja proporcional a 

quantidade de agências e pontos de atendimento, ou seja, constatamos que o 

tamanho da rede de atendimento bancária influência na quantidade de crédito 

concedido por um determinado município nesta região. 

No que tange ao terceiro objetivo específico, foi possível contemplar 

através do saldo acumulado de vagas de trabalho no ano de 2020 nos municípios da 

R.A. de Franca/SP que, apesar de ter ocorrido a concessão de crédito e esta ter sido 
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feita em razoável distribuição, na absoluta maioria dos municípios houve recuo no 

saldo de geração de vagas de emprego, perfazendo um saldo total de vagas fechadas 

na R.A. de Franca/SP na monta de 2.811. Neste caso, coube um novo 

questionamento, que poderá ser respondido em trabalhos futuros, quando melhores 

dados estatísticos sobre este período estiverem disponíveis: Se não houvesse a 

inciativa da linha de crédito PRONAMPE, esse resultado de vagas encerradas não 

poderia ter sido ainda pior? Com os dados que possuímos no presente momento, 

entendemos que sim. 

Finalmente, apesar de nossa intensa busca por dados que subsidiassem 

o aprofundamento das informações sobre a quantidade de aberturas e encerramentos 

de empresas na R.A. de Franca/SP no ano de 2020, para que assim fosse completa 

a verificação da eficácia dos objetivos da política pública PRONAMPE, não logramos 

êxito. Nem o IBGE e nem a Junta Comercial do Estado de São Paulo, disponibilizaram 

os dados requeridos. 

Tal situação deixa aqui também uma oportunidade, para que trabalhos 

futuros, assim que disponibilizadas essas informações, complementem e enriqueçam 

os passos dados neste trabalho. 
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ANEXOS 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO AO FUNDO 

DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO 

 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO 

 

Declaramos, para os devidos fins, a aptidão da Estrutura de Governança e das Políticas e Processos 

de Crédito e Cobrança do(a) ___________________________ (RAZÃO SOCIAL DO AGENTE 

FINANCEIRO), na forma do Relatório anexo, às regras do Fundo de Garantia de Operações – FGO, e 

solicitamos a habilitação da referida instituição junto ao FGO na condição de agente financeiro, como 

condição prévia para adesão ao Fundo, nos termos do Art. 3º e 21 do Estatuto do Fundo. 

 
1.  INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO AGENTE FINANCEIRO 

Nome ou Razão Social CNPJ 

Endereço (Avenida, Rua, Praça, etc.)   Número Complemento 

Bairro CEP Município (Cidade) Sigla (UF) 

Nome do Representante legal  CPF 

Cargo  DDD/telefone RG 

Nome pessoa para contato  Email DDD/telefone 

 

2.  TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Local  Data 

Assinatura 

 

  (Para uso do Administrador do FGO) 

De Acordo. 

 

Brasília – DF, _______ de ________________ de 20______. 

 

Banco do Brasil S.A. 
Administrador do FGO 

-------------------------------------------- 
Assinatura 



81 
 

Os tópicos listados a seguir servem como REFERÊNCIA de conteúdo para elaboração de relatório 
sobre a estrutura de governança, políticas e processo de crédito e cobrança do Agente Financeiro. 
Além dos documentos solicitados, podem ser anexados outros considerados relevantes para a análise 
do pedido de habilitação. 

ANEXO 1: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
ITEM 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA1  ATENDIDO? 

1. PROPRIEDADE SIM NÃO 

a) Forma de Constituição   

b) Principais Sócios/Acionistas   

c) Composição do Capital Social   

d) Assembleia Geral   

e) Garantias aos Direitos e Interesses dos Acionistas   

f) Políticas Relativas aos Acionistas Minoritários   

2. TRANSPARÊNCIA SIM NÃO 

a) Política de Divulgação de Informações   

b) Informes/Relatórios Disponibilizados a Acionistas e ao Mercado   

3. GESTÃO SIM NÃO 

a) Conselho de Administração   

i. Missão e Competências   

ii. Estrutura e Composição   

iii. Prazo de Mandato   

b) Demais órgãos de gestão   

4. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SIM NÃO 

a) Conselho Fiscal   

b) Comitê de Auditoria   

c) Auditoria Interna   

d) Auditoria Independente   

5. CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES SIM NÃO 

a) Código de Conduta   

b) Conflito de Interesses   

POLÍTICAS E PROCESSO DE CRÉDITO E COBRANÇA2 SIM NÃO 

1.  ESTRUTURA DAS ÁREAS DE CRÉDITO E COBRANÇA   

a) vinculações/subordinação   

b) responsabilidades   

c) organograma   

2.  POLÍTICAS E DIRETRIZES DE CRÉDITO E COBRANÇA SIM NÃO 

a) processo de elaboração e aprovação   

b) processo de revisão e atualização   

c) cópia das políticas de crédito e cobrança   

 
1 O detalhamento dos itens relacionados neste tópico pode ser encontrado no seguinte documento: “Código das 
Melhores Práticas de Governança Corporativa” – IBGC (2015) 
2 Relacionados aos tipos de operações enquadráveis no Estatuto do Fundo 
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3.  CADASTRO SIM NÃO 

a) processo e critérios para novos clientes   

a) critérios de revisão e periodicidade   

b) documentação solicitada   

i. documentos de identificação (formulários/fichas cadastrais)   

ii. comprovantes de endereço e renda/faturamento   

c) checagem de regularidade de CPF/CNPJ e restrições   

4.  ANÁLISE DE RISCO DE CLIENTES SIM NÃO 

h) descrição geral do processo   

i) sistemas de informação/nível de automação   

j) critérios de classificação de clientes (inclusive especiais)   

k) regras para limite de crédito   

iv. critérios de estabelecimento   

v. periodicidade de revisão   

vi. forma de registro e controle   

l) alçadas e forma de decisão (individual, comitês ou mista)   

m) critérios diferenciados para clientes novos   

n) limites de concentração   

5.  REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES SIM NÃO 

a) fluxo processual e nível de automação   

b) acolhimento de propostas e documentação exigida   

c) garantias exigidas   

d) validação de informações   

e) limites e prazos mínimos e máximos por tipo de operação ou cliente   

f) formalização   

i. tipos de instrumento de crédito   

ii. procedimentos de formalização   

g) acompanhamento e controle das operações em ser   

h) procedimentos terceirizados no processo de crédito (guarda de documentos, digitalização, etc.)   

i. decisão de crédito   

ii. fluxo de aprovação das operações (escalões e alçadas)   

iii. forma de deferimento   

6.  CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES SIM NÃO 

a) risco inicial das operações   

b) critérios de revisão da classificação   

c) critérios de aprovisionamento   

d) critérios para baixas em perdas   

7.  PROCESSO DE CONDUÇÃO E COBRANÇA DE INADIMPLENTES SIM NÃO 

e) procedimentos de cobrança   

f) terceirização   

g) ajuizamento   

iii. critérios para ajuizamento   
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iv. índice de sucesso na recuperação judicial   

h) alçadas   

8.  CARTEIRA DE CRÉDITO SIM NÃO 

a) descrição do processo de gestão da carteira de crédito   

b) níveis de concentração máximos de acordo com a Resolução CMN 2844/01 e com a Resolução 

CMN 2682/99 
  

c) quantidade de clientes que possuam pelo menos uma operação enquadrável nas regras do FGO 

e quantidade total de clientes ativos 
  

d) segmentação (quantidade e volume) da carteira por   

i. tipo de pessoa   

ii. tipo de operação   

iii. vincendas e vencidas   

iv. prazo médio das operações   

e) índices de inadimplência de 15 e 90 dias, com série histórica de dois anos e segregada por tipo 

de operação e tipo de pessoa 
  

 

ANEXO 2: DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 
ITEM3 

1.  CADASTRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SIM NÃO 

a) Balanço Patrimonial Auditado   

2.  CADASTRO NO BACEN SIM NÃO 

b) Certidão de autorização de funcionamento em que conste habilitação no Banco Central do Brasil 

para a concessão de crédito 
  

c) Declaração do montante operado no segmento de crédito para o público assistido pelo Pronampe 

no ano de 2019 
  

3.  CERTIDÕES DE REGULARIDADE SIM NÃO 

a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND   

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT   

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF   

d) Certidão Negativa de Débitos na Fazenda Estadual   

e) Certidão Negativa de Débitos na Fazenda Municipal   

 

  

 
3 Consultar o Manual de Procedimentos Operacionais do FGO-Pronampe para mais informações sobre as 
certidões e declarações exigidas.  
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ANEXO II – TAXAS MÉDIAS DE JUROS PARA CAPITAL DE GIRO 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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ANEXO III – TAXA MÉDIA SELIC 

 



86 
 

ANEXO IV – COMUNICAÇÃO VIA SITE FALA BR – PLATAFORMA 

INTEGRADA DE OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO, COM 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AOS DADOS DE CONCESSÃO 

PRONAMPE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE FRANCA/SP 
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ANEXO V – RESPOSTA DO SICSP – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO 

CIDADÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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ANEXO VI – REQUERIMENTO ENCAMINHADO A JUCESP – JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 


