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RESUMO 

 

 

As Cooperativas de Crédito se destacam por oferecer benefícios aos associados e 
proporcionar uma maior possibilidade de Desenvolvimento Social para várias regiões 
menos assistidas. Em meio ao cenário capitalista pelo mundo, o Cooperativismo de 
crédito se utiliza do equilíbrio entre o sistema econômico e o social para proporcionar 
o progresso individual do cooperado, gerando vários benefícios na eficácia financeira 
nacional e na tentativa da redução de desigualdades sociais. Diante da importância 
do Cooperativismo de crédito, esta pesquisa objetiva analisar as ações de 3 
Cooperativas de Crédito da Sicoob na cidade de Franca - SP e compreender como 
suas iniciativas contribuem para os ODS, especialmente nas áreas de Erradicação da 
Pobreza (ODS 1), Educação de Qualidade (ODS 4), Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico (ODS 8), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) e Parcerias e 
Meios de Implementação (ODS 17). Além disso, busca-se identificar as práticas 
adotadas para promover inclusão financeira, sustentabilidade ambiental e 
Desenvolvimento Econômico local. A Metodologia aplicada envolve a realização de 
uma pesquisa documental, que incluiu a coleta de dados nos Relatórios 
Sustentabilidade de 2023 das “Singulares” fundadas na cidade de Franca – Sicoob 
Credicocapec, Sicoob Credimogiana e Sicoob 3 Colinas – disponíveis publicamente 
nos sites oficiais. A pesquisa sugere que as Cooperativas de Crédito podem 
desempenhar uma função essencial não apenas como intermediárias financeiras, mas 
também como impulsionadoras de Desenvolvimento Social e econômico. As 
Considerações Finais apontam para a relevância crescente das Cooperativas de 
Crédito no cenário econômico e social, especialmente no que se refere ao impacto 
que exercem sobre o Desenvolvimento Local. 
 
Palavras-Chave: cooperativismo, cooperativas de crédito, desenvolvimento local, 
ODS. 
  



  

ABSTRACT 

 

 

Credit unions stand out for offering benefits to their members and providing a greater 
possibility of social development for various underserved regions. Amid the capitalist 
landscape worldwide, credit union cooperatives leverage the balance between the 
economic and social systems to foster the individual progress of its members, 
generating numerous benefits in national financial efficiency and in the pursuit of 
reducing social inequalities. Given the importance of credit union cooperatives, this 
research aims to analyze the actions of three credit unions affiliated with Sicoob in the 
city of Franca, São Paulo, and to understand how their initiatives contribute to the 
Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in the areas of Eradicating 
Poverty (SDG 1), Quality Education (SDG 4), Decent Work and Economic Growth 
(SDG 8), Sustainable Cities and Communities (SDG 11), and Partnerships and Means 
of Implementation (SDG 17). Additionally, the study seeks to identify the practices 
adopted to promote financial inclusion, environmental sustainability, and local 
economic development. The Methodology applied involves conducting documentary 
research, which included data collection from the 2023 Sustainability Reports of credit 
unions based in Franca – Sicoob Credicocapec, Sicoob Credimogiana, and Sicoob 3 
Colinas – which were publicly available on their official websites. The research 
suggests that credit unions can play an essential role not only as financial 
intermediaries but also as drivers of social and economic development. The Final 
Considerations point to the growing relevance of credit unions in the economic and 
social landscape, particularly regarding their impact on local development. 
 
Keywords: cooperatives, credit unions, local development, SDG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse da pesquisadora sobre as Cooperativas de Crédito surgiu de 

uma inquietação cultivada ao longo de quinze anos de trabalho em um banco                       comercial, 

cuja cultura organizacional é marcada pela alta competitividade, principalmente para o 

cumprimento de metas de vendas e o alcance de resultados rápidos. Entretanto, essas 

instituições financeiras desempenham um papel importante no cenário econômico 

global, ao alavancarem seu papel econômico, podendo contribuir para a 

transformação social e ajudando a construir uma economia mais justa, inclusiva e 

equilibrada, e com uma maior consciência social. 

Esse cenário é muito semelhante ao modelo das Cooperativas de Crédito, 

que também têm como princípio fundamental a promoção de uma economia mais 

inclusiva e solidária e se destacam por priorizar o bem-estar de seus membros e 

comunidades, podendo promover acesso a serviços financeiros de maneira 

democrática e transparente. Assim como outras instituições financeiras com foco 

social, elas podem contribuir para a redução das desigualdades, oferecendo crédito a 

condições mais justas e incentivando o Desenvolvimento Local e Sustentável. 

Essa abordagem mais humana e comunitária das Cooperativas de 

Crédito reflete um dos princípios fundamentais do Cooperativismo: a valorização das 

pessoas. Além de promover a inclusão financeira, as Cooperativas também se 

comprometem com o Desenvolvimento Econômico e Social dos seus associados, 

criando um ambiente no qual o sucesso individual e coletivo é igualmente importante. 

Portanto, essa diferença de enfoque entre os dois modelos financeiros foi o que 

despertou o interesse da pesquisadora em explorar mais a fundo as Cooperativas de 

Crédito e suas práticas centradas no ser humano. 

O Cooperativismo, como uma doutrina organizacional e social, pode 

promover tanto o Desenvolvimento Econômico quanto a Cidadania. A estrutura das 

Cooperativas é construída sobre princípios de cooperação e solidariedade, e os 

membros, ao unirem suas forças em prol de objetivos comuns, fortalecem-se 

economicamente. Essas características tornam o Cooperativismo uma forma de 

organização coerente e eficaz, que pode agregar valor à produção dos associados. 
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Os ramos do Cooperativismo brasileiro se encontram classificados como 

Agropecuário, Consumo, Crédito, Infraestrutura, Produção de Bens e Serviços, Saúde 

e Transporte. Para este estudo, o Cooperativismo de Crédito será enfocado devido à 

sua relação com crescimento econômico e social. Esse destaque se justifica em 

virtude de as Cooperativas de Crédito se mostrarem como alternativas para suprir a 

carência ao crédito (importante ferramenta para o crescimento local), além de fornecer 

serviços financeiros a custos mais baixos que o sistema bancário, em termos de juros 

e taxas (Jacques; Gonçalves, 2016). 

As Cooperativas de Crédito são entidades financeiras constituídas por 

membros que são também os seus próprios proprietários. Elas operam alinhadas aos 

interesses dos associados, sem a finalidade de lucro, priorizando o bem-estar dos 

cooperados (OCB, 2019). Os serviços oferecidos por essas instituições incluem a 

captação de depósitos, a emissão de cheques, a concessão de empréstimos, serviços 

de cobrança e custódia, além de facilidades para o pagamento e recebimento de 

transações relacionadas a bancos, tanto públicos quanto privados, entre outros 

(Pinheiro, 2008). Através da oferta desses serviços, evidenciam ainda mais seu papel 

crucial no fomento das economias e no progresso dos países. 

Uma Cooperativa de Crédito oferece praticamente todos os produtos e 

serviços que um banco tradicional disponibiliza, porém com taxas de juros mais 

acessíveis e custos reduzidos. O grande diferencial é que o resultado de suas 

atividades é reinvestido diretamente na comunidade, fomentando, fortalecendo e 

potencializando a economia local (Silva, 2019). Além de se concentrar no 

desenvolvimento atual, as Cooperativas possuem uma visão voltada para o futuro, 

preocupando-se com as gerações que estão por vir, alinhando-se com os valores 

cooperativos que podem promover um desenvolvimento econômico responsável e 

duradouro. 

Embora o desenvolvimento seja um processo complexo de mudanças e 

transformações de ordem econômica, política, humana e social, torna-se mais 

alcançável quando a sociedade se une em sua busca, trabalhando de forma 

colaborativa para superar desafios e gerar oportunidades. Neste sentido, o 

Desenvolvimento, para Oliveira (2006), nada mais é que o crescimento, fases positivas 

no produto e na renda e, assim, transformado para satisfazer as necessidades do ser 

humano, tais como emprego, saúde, educação, habitação e outros. 

Em regiões menos desenvolvidas, as Cooperativas de Crédito podem 
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atuar como motores de Desenvolvimento Econômico Local, reinvestindo os recursos 

captados na própria comunidade, podendo gerar emprego, renda e fortalecendo a 

economia regional. Além dos benefícios econômicos, as Cooperativas de Crédito 

podem gerar impactos sociais positivos, como a redução da exclusão social e o 

fortalecimento dos laços comunitários, incentivando a participação ativa dos membros   

na tomada de decisões, promovendo a coesão social e o engajamento cívico. 

Neste cenário, Souza e Barbosa (2015) explicam que dentre as 

iniciativas que podem combater a pobreza destaca-se o microcrédito, em virtude do 

propósito de atender milhares de pessoas de baixa renda para tirá-las da situação de 

pobreza. E para prover e capilarizar o acesso da população mais carente e não 

bancarizada aos benefícios do microcrédito, o Banco Central do Brasil criou a 

expressão Entidades Microfinanceiras, dentre as quais se incluem as Cooperativas de 

Crédito. 

Este trabalho, portanto, se fundamenta na ideia de que as Cooperativas 

de Crédito não apenas oferecem serviços financeiros, mas também podem 

desempenhar um papel central no desenvolvimento socioeconômico das regiões onde 

operam, criando um ambiente propício ao crescimento sustentável e à redução das 

desigualdades sociais. Em face desse argumento, importante estudo de Noijma 

(2016) nos motivou ao mostrar a relação entre a presença ou atuação das 

Cooperativas Agrícolas e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

2010, em alguns municípios paranaenses. Segundo o autor, múltiplos fatores e 

aspectos históricos podem influenciar os resultados, além da complexidade em isolar 

os efeitos diretamente atribuídos às Cooperativas. 

De maneira complementar, o Cooperativismo de Crédito auxilia na 

ruptura da paralisação econômica de certas regiões do Brasil, proporcionando assim 

a inclusão financeira desta classe populacional e aumentando a eficiência do sistema 

financeiro. 

Diante da crescente preocupação global com o Desenvolvimento 

Sustentável, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em 2015, a 

Agenda 2030, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Esses Objetivos buscam erradicar a pobreza, reduzir desigualdades, fomentar a 

educação e impulsionar práticas sustentáveis, entre outros desafios globais. O 

Cooperativismo, por sua natureza democrática e inclusiva, possui um forte 

alinhamento com esses princípios e, por meio de suas práticas, contribui diretamente 
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para diversas metas da ONU. 

No Brasil, as Cooperativas de Crédito vêm se consolidando como 

agentes de transformação socioeconômica, oferecendo crédito acessível, 

incentivando o empreendedorismo e promovendo a educação financeira. No 

Município de Franca - SP, diversas cooperativas atuam ativamente na melhoria da 

qualidade de vida da população, desenvolvendo projetos que fortalecem a economia 

local e promovem impacto social significativo. Dentre essas instituições, destacamos 

as “Singulares” do Sistema Sicoob: Sicoob Credicocapec, Sicoob Credimogiana e 

Sicoob 3 Colinas, que desenvolvem ações diretamente relacionadas a vários ODS-

ONU. 

Assim, esta pesquisa tem como Objetivos Gerais analisar as ações 

dessas Cooperativas e compreender como suas iniciativas podem contribuir para os 

ODS, especialmente nas áreas de Erradicação da Pobreza (ODS 1), Educação de 

Qualidade (ODS 4), Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8), Cidades e 

Comunidades Sustentáveis(ODS 11) e Parcerias e Meios de Implementação (ODS 

17); além disso, busca identificar as práticas adotadas para promover inclusão 

financeira, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Econômico Local. 

Seus Objetivos Específicos são: 

 

• Descrever os conceitos gerais de desenvolvimento em seus aspectos sociais, 

econômicos, regional e local; 

• Descrever o modelo e o universo cooperativista por meio de seus princípios e 

suas principais diferenças para as demais organizações; 

• Explanar sobre as Cooperativas de Crédito como agentes de transformação 

social no Brasil e no mundo; 

• Descrever as iniciativas sociais junto à comunidade de Franca - SP das 

“Singulares” Sicoob Credicocapec, Sicoob 3 Colinas e Sicoob Credimogiana, 

durante o ano de 2023. 

 

Dessa forma, a relevância deste estudo se dá pela necessidade de 

compreender o impacto do Cooperativismo de Crédito no contexto dos ODS-ONU, 

destacando sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, 

equitativa e sustentável. A investigação será conduzida por meio de pesquisa 

documental e qualitativa, analisando relatórios institucionais das Cooperativas 



18  

selecionadas e relacionando suas práticas aos indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Para esta Dissertação entende-se que o Desenvolvimento Local surge 

da coletividade e promove tanto a transformação econômica quanto a social na 

comunidade, gerando melhoria na qualidade de vida das pessoas. Assim, o 

Cooperativismo se apresenta como um potencial instrumento para a promoção do 

Desenvolvimento Local com ações sociais. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram a Revisão 

Bibliográfica, em dados secundários, em fontes das próprias Cooperativas, como 

Relatórios Anuais em sites oficiais, e perfil de redes sociais. Ainda, em fontes 

acadêmicas e científicas, como artigos de periódicos, teses e dissertações. Quanto ao 

tipo de pesquisa, o estudo qualifica-se como uma pesquisa descritiva e 

exploratória. Segundo Gil (2022), a pesquisa descritiva visa descrever fatos e 

situações, enquanto a pesquisa exploratória tem como propósito identificar fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. 

Tendo em vista os objetivos propostos e os procedimentos a se 

empregar na pesquisa, adotou-se a Abordagem Qualitativa. Quanto à natureza é uma 

Pesquisa Aplicada, com objetivos exploratórios e procedimentos bibliográficos e 

documentais. De acordo com Neves (1996), a Pesquisa Qualitativa é a que permite a 

expressão e tradução do sentido de fenômenos do mundo social. A análise qualitativa 

se justifica na consideração de uma abordagem subjetiva. 

O presente estudo está organizado da seguinte forma: 

• Capítulo 2 – Referencial Teórico: apresenta os conceitos de Desenvolvimento 

Socioeconômico, Desenvolvimento Regional e Local, além do papel do 

Cooperativismo no cenário econômico; 

• Capítulo 3 – Cooperativas de Crédito como Agentes de Transformação Social: 

discute a história do Cooperativismo, sua estrutura jurídica e os impactos 

sociais e econômicos das Cooperativas de Crédito no mundo e no Brasil; 

• Capítulo 4 – Procedimentos Metodológicos: detalha a abordagem metodológica 

utilizada, incluindo os critérios de seleção das cooperativas analisadas e as 

técnicas de coleta e análise de dados; 

• Capítulo 5 – Resultados e Discussão: apresenta os resultados da pesquisa, 

destacando a relação entre as ações das cooperativas e os ODS-ONU, com 

base nos casos das Cooperativas Sicoob Credicocapec, Sicoob Credimogiana 
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e Sicoob 3 Colinas; 

• Capítulo 6 – Considerações Finais: sintetiza os principais achados do estudo e 

aponta sugestões para futuras pesquisas e melhorias nas práticas das 

Cooperativas. 
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2 DESENVOLVIMENTO E O COOPERATIVISMO 

 

 

Nesta etapa é apresentada uma pesquisa bibliográfica, de caráter 

exploratório, dos conceitos gerais de Desenvolvimento e de Cooperativismo. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO 

 

Crescimento e desenvolvimento geralmente andam juntos, mas são 

fenômenos diferentes, sujeitos a leis diferentes. Desenvolvimento é um termo 

amplamente utilizado nos discursos globais atuais. No entanto, quando se verifica o 

uso do termo ao longo dos últimos três séculos, particularmente no que diz respeito 

aos seus aspectos sociais e culturais, é fácil discernir mudança e continuidade na sua 

conceitualização (Castro, 2010). 

Apesar de ter ganhado maior destaque na agenda internacional no pós-

guerra, o Desenvolvimento é fruto de um processo de evolução histórica de ideias e 

instituições que se desenvolveram ao longo de vários séculos, principalmente no 

mundo ocidental. Segundo Moreira e Ruwer (2020) deve-se analisar o 

Desenvolvimento de maneira interdisciplinar, considerando os múltiplos aspectos 

sociais, políticos e culturais, assim como o engajamento humano na busca por 

equidade e justiça social. Este processo demanda a participação ativa de todos os 

atores sociais para concretizar uma nova forma de desenvolvimento que assegure a 

continuidade das conquistas em qualidade de vida e estrutura econômica. Além disso, 

é crucial evitar ou minimizar as agressões às condições ambientais, pois estas podem 

comprometer as possibilidades de desenvolvimento futuro e a qualidade de vida da 

população. 

Neste aspecto, o Desenvolvimento é um processo de transformação no 

qual o homem é capaz de manifestar suas aspirações e seu gênio criativo, conforme 

afirma Furtado (1984), os qual pode-se entendê-lo e concebê-lo como sendo um 

processo político de construção e participação cidadã. 

Para Cardoso (2018), Desenvolvimento vai além de crescimento 
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econômico, atendendo diversas necessidades nacionais e influenciado por fatores 

sociais e institucionais. Nesse contexto, Furtado (1974, p. 92) explica que “[...] o 

crescimento de um conjunto complexo sem desenvolvimento seria aquele do qual 

estivesse ausente toda modificação na estrutura.” Contudo, o crescimento econômico 

nem sempre significa desenvolvimento para economias periféricas ou dependentes. 

O termo Crescimento Econômico exprime a riqueza produzida num país, 

resultante da produção de bens e serviços, não havendo preocupação com a forma e 

na distribuição da renda produzida para a população. O Crescimento Econômico, 

medido por indicadores como Produto Interno Bruto (PIB) e renda per capita, é uma 

condição necessária, mas não suficiente para o Desenvolvimento (Kliksberg; Silva, 

1998). 

Assim, o Crescimento Econômico refere-se ao aumento do PIB de um 

país, que pode resultar em maior produção de bens e serviços, mais empregos e maior 

renda per capita. No entanto, o Desenvolvimento é um conceito mais amplo e 

complexo, que inclui melhorias na qualidade de vida da população, redução da 

pobreza, igualdade social, acesso à educação, saúde, saneamento básico e outros 

indicadores de bem-estar (Kliksberg, Silva, 1998). 

Embora o Crescimento Econômico seja um componente crucial do 

Desenvolvimento, ele não é sinônimo de Desenvolvimento (Oliveira, 2002); avaliado 

apenas como um processo de expansão quantitativa do produto e da renda, e sim, 

considerado como uma transformação qualitativa da sociedade na mudança de suas 

características (Bandos, Ruwer, 2009). 

Desenvolvimento deve ser entendido como um fenômeno complexo e 

multifacetado que envolve não apenas o Crescimento Econômico, mas também 

mudanças qualitativas nas esferas social, política e cultural da sociedade, 

contemplando aspectos como o nível de vida, bem-estar, qualidade de vida da 

população em geral, medindo o grau de satisfação das necessidades básicas de uma 

população (Tolosa, 1978). 

Desenvolvimento implica uma transformação qualitativa da sociedade, 

caracterizada por melhorias nos padrões de vida, maior igualdade de oportunidades, 

acesso universal à educação e saúde, sustentabilidade ambiental, participação 

política e respeito pelos direitos humanos (Oliveira, 2002). Essas dimensões 

qualitativas do Desenvolvimento são essenciais para garantir que o Crescimento 

Econômico beneficie toda a população e não apenas uma minoria privilegiada. 



22  

Eros Grau (2005, p. 216), estabelece a distinção entre desenvolvimento 

(qualitativo) e crescimento (quantitativo), alertando que: 

 

O processo de desenvolvimento deve promover uma transformação profunda, 
que inclua um salto de uma estrutura social para outra mais avançada, 
acompanhado por uma elevação nos níveis econômicos e culturais-
intelectuais da comunidade. Isso significa que o desenvolvimento não pode 
ser reduzido a um simples aumento quantitativo, como o crescimento 
econômico. 

 

Enquanto Crescimento refere-se ao aumento na produção e na renda, 

Desenvolvimento abrange mudanças qualitativas que transformam as características 

fundamentais da sociedade, promovendo uma distribuição equitativa de recursos, 

maior inclusão social e avanços na educação, saúde e outros aspectos vitais da vida 

comunitária (Oliveira, 2002). 

Ainda segundo Oliveira (2002), os economistas estruturalistas ligados à 

Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) concebem os termos 

Desenvolvimento e Crescimento Econômico de forma bem distinta; para eles, 

Crescimento é um processo de mudança quantitativa e Desenvolvimento ocorre 

quando se percebe uma mudança qualitativa na estrutura econômica e social de uma 

nação. 

De acordo com Souza (2011) para que se perceba Desenvolvimento 

Econômico é necessário que se tenha crescimento sistemático do produto, superior 

ao crescimento populacional, de maneira que a renda per capita esteja sempre 

aumentando e também apresente uma melhoria em sua distribuição em favor das 

classes menos favorecidas. 

Conforme o autor, toda nação que almeja alcançar o Desenvolvimento 

Econômico, precisará estar sempre promovendo mudanças estruturais e 

institucionais, pois estas modificações demandam longo prazo e implicam tanto numa 

inserção maior de sua economia no mercado mundial, quanto no aumento da 

produtividade dos fatores (Souza, 2011). 

Com isso percebe-se que estas mudanças são válidas desde que 

resultem em uma gradual melhoria na estrutura repartitiva, numa clara redução da 

pobreza absoluta, que promovam melhores condições de saúde, educação, moradia, 

lazer, requer também uma maior inserção das classes menos favorecidas no campo 

da política e um gradativo crescimento dos fatores que combinam (capital, trabalho e 

recursos naturais), além de haver a necessidade de cuidados com as condições 
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ambientais. 

O Desenvolvimento Econômico leva ao Crescimento Econômico. O 

crescimento acontece por meio das mudanças trazidas pelo desenvolvimento, pois a 

qualidade de vida pode impactar a produção de produtos e serviços. 

 

2.1.1. Desenvolvimento Social 

 

Historicamente, houve numerosos argumentos em relação aos aspectos 

sociais do Desenvolvimento. A linha dominante de argumentos vinha do campo da 

sociologia que emergia a partir dos Séculos XVIII e XIX. Desde então, tem havido 

muitas opiniões sobre o que realmente se constitui o Desenvolvimento Social. O 

sociólogo francês Emile Durkheim argumentou que o Desenvolvimento Social envolve 

a transição de sociedades tradicionais, caracterizadas por sistemas sociais rígidos 

baseados em parentesco e relacionamentos comunitários, para sociedades 

modernas, marcadas por um individualismo mais liberal. Nessas sociedades 

modernas, não há relações sociais tradicionais rígidas, como os vínculos de 

parentesco e a vida comunitária intensa (Durkheim, 1999). 

De acordo com essa visão, para alcançar o Desenvolvimento, a 

sociedade deveria rejeitar ou violar seu sistema tradicional e adaptar-se ao sistema 

individualista liberal das sociedades ocidentais. Durkheim (1999) via essa mudança 

como um processo necessário para a evolução social, na qual a solidariedade 

mecânica das sociedades tradicionais, baseada em semelhanças e coesão 

comunitária, daria lugar à solidariedade orgânica das sociedades modernas, 

sustentada pela interdependência e pela diversidade de funções e papeis sociais. Esta 

perspectiva implica que a modernização exige a dissolução das estruturas sociais 

tradicionais em favor de uma maior autonomia individual e de uma complexa divisão 

do trabalho. A aceitação e integração dos valores individualistas ocidentais são vistas 

como essenciais para o progresso e desenvolvimento social dentro dessa 

abordagem       teórica. 

Dentro dessa perspectiva, Rabello (2010) aponta que a individualização 

e a divisão do trabalho são componentes-chave do progresso social. A 

individualização permite que as pessoas desenvolvam suas capacidades e contribuam 

de maneiras únicas para a sociedade, enquanto a divisão do trabalho promove 

eficiência e inovação. Durkheim acreditava que a adoção dos valores individualistas 
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ocidentais, que enfatizam a autonomia e a realização pessoal, era fundamental 

para esse processo de modernização. Esses valores ajudariam a estruturar uma 

sociedade onde os indivíduos são valorizados por suas contribuições específicas e a 

coesão social é mantida pela interdependência funcional. 

Em síntese, a evolução social através da modernização implicava uma 

transição de uma solidariedade baseada na semelhança para uma baseada na 

diferença e interdependência. Essa mudança estrutural e cultural era vista como 

essencial para o desenvolvimento e o progresso das sociedades modernas. 

Walt Rostow (1960) defendia a perspectiva de que Desenvolvimento 

representava um processo endógeno, no qual as sociedades passariam por estágios, 

começando com a sociedade tradicional e terminando com a sociedade de consumo 

de massa. Por definição, Desenvolvimento implicava em preencher as lacunas entre 

as sociedades tradicionais e as nações industrializadas, através do modelo ocidental 

(Ventura, 2009). 

Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas Nº 41/128, adotada 

em 4 de dezembro de 1986, afirma que o Desenvolvimento é um processo econômico, 

social, cultural e político abrangente que visa a melhoria constante do bem-estar de 

toda a população. A Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o 

Direito ao Desenvolvimento também reconhece que o direito ao Desenvolvimento é um 

direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos 

têm o direito de participar, contribuir e desfrutar de oportunidades econômicas, sociais, 

culturais e políticas (ONU, 1986). 

De acordo com Menicucci (2008), o Desenvolvimento Social parte do 

Desenvolvimento Humano, a partir da concepção da humanidade advinda da reflexão 

e da cota de responsabilidade quanto ao respeito à diversidade humana; esta visão 

parte do princípio de que a inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada, mas uma 

estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos quais se 

encontram nas mentes humanas. 

A Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada em 

Copenhague - Dinamarca, em 1995, reconheceu que “em países de todo o mundo, a 

expansão da prosperidade para alguns é infelizmente acompanhada por uma 

expansão da pobreza indescritível para outros”. Os participantes do evento definiram 

o Desenvolvimento Social em termos de três critérios básicos, nomeadamente, 

Erradicação da Pobreza, Geração de Emprego e Harmonia Social; situaram as 
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pessoas no centro do Desenvolvimento; e defenderam que o Desenvolvimento Social 

e a justiça social são indispensáveis para sustentar a paz e a harmonia (UFRJ, 1995). 

Assim, o Desenvolvimento, compreendido como um processo complexo 

e multidimensional, vai além do Crescimento Econômico, pois envolve a valorização 

do humano, do social. Está conectado à garantia do Direito ao Desenvolvimento de 

sua população. O Desenvolvimento abrange, portanto, a formação de capital social e 

a revisão do papel do Estado na elaboração de políticas sociais. 

Até relativamente pouco tempo, o Desenvolvimento Social era concebido 

em termos de um conjunto de resultados desejáveis - maiores rendas, maior 

expectativa de vida, menor mortalidade infantil, mais e melhor educação etc. 

Recentemente, a ênfase mudou dos resultados para as condições, estratégias e 

políticas públicas facilitadoras para atingir esses resultados (Viana; Levcovitz, 2005). 

Mas ainda pouca atenção tem sido dada ao processo social subjacente de 

desenvolvimento que determina como a sociedade formula, adota, inicia e organiza; 

e poucas tentativas foram feitas para formular tal estrutura. 

Para Barbosa et al. (2015), o Desenvolvimento Social é definido nos 

termos sociais mais amplos como um movimento direcional ascendente da sociedade 

de níveis menores para maiores de energia, eficiência, qualidade, produtividade, 

complexidade, compreensão, criatividade, escolha, maestria, prazer e realização. É 

impulsionado pelas aspirações subconscientes da sociedade por avanço ou 

progresso, com as pessoas buscando o cumprimento progressivo de uma hierarquia 

priorizada de necessidades. 

Segundo Cavalcanti et al. (2020), o Desenvolvimento Humano e Social 

funciona com base em que as necessidades são motivadores apenas quando não são 

satisfeitas; as necessidades de ordem inferior (fisiologia e segurança) são dominantes 

até serem satisfeitas, quando as necessidades superiores surgem; isso ajuda a 

explicar por que preocupações mais altruístas não são questões sociais urgentes, até 

que a sociedade se desenvolva a um nível que atenda às necessidades de ordem 

inferior dos indivíduos (pessoais, abrigo, segurança entre outros). 

Como pode ser visto, no curso do Desenvolvimento Social, a sociedade 

é movida por uma gama de diferentes motivos psicológicos, de autoatualização 

(querer autodesenvolvimento e progresso social por razões altruístas e éticas), que 

são normalmente os últimos a serem atingidos. 

No entanto, a globalização da cultura e da informação está trazendo tais 
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preocupações mais rapidamente para a consciência pública. A revolução das 

expectativas crescentes representa uma nova e mais poderosa força motivadora para 

o Desenvolvimento; que por sua natureza não é limitada, como todas as outras têm 

sido, a uma classe ou seção específica da sociedade (Kliksberg, Silva, 1998). 

Com base nestas características podem-se extrair as principais 

dimensões/aspectos do Desenvolvimento Social. O Desenvolvimento Social procura 

tornar o desenvolvimento inclusivo. Portanto, defende o bem-estar de todos os 

membros da sociedade. A sua principal dimensão é a satisfação das necessidades 

básicas de um indivíduo com acesso adequado a alimentação, casa e vestuário. 

Contudo, à medida que a sociedade avança na trajetória do desenvolvimento, as suas 

necessidades para uma vida decente também mudam. 

O acesso à Educação de Qualidade e a preços acessíveis, água e 

saneamento, serviços de saúde pública, transportes públicos baratos e instalações de 

eletricidade são essenciais para uma vida digna. Além disso, garantir uma 

alimentação nutritiva às crianças e adolescentes, juntamente com o seu bem-estar 

físico e mental, torna-se crucial para o Desenvolvimento Social (Borges et al., 2007). 

Deste modo, para Souza Porto (2007), o Desenvolvimento Social com as 

suas dimensões sociais, econômicas, psicológicas, culturais, morais, políticas e 

ecológicas procura melhorar as condições gerais de vida. Busca equilibrar os ganhos 

materiais do desenvolvimento com as suas implicações não materiais na sociedade. 

Por ser um processo complexo, o Desenvolvimento Social não é algo que ocorre de 

maneira tranquila, pois existem fatores que o facilitam, bem como os que o desafiam. 

Outro estímulo ao processo de Desenvolvimento Social surgiu como a 

contribuição de Amartya Sen (2001) para a economia do bem-estar, que restabeleceu 

as considerações humanas e éticas no âmbito dos desafios econômicos. O ser 

humano é o agente mais importante para trazer mudanças positivas. O 

Desenvolvimento é o aprimoramento das capacidades do indivíduo que torna as 

pessoas capazes de viver a vida que desejam e, portanto, a expansão das suas 

escolhas é um pré-requisito importante do desenvolvimento. A concepção de 

desenvolvimento como liberdade levou a alargar completamente o âmbito do 

desenvolvimento, para o qual o Desenvolvimento Social tornou-se uma parte 

indispensável. 

Neste sentido, para Ventura (2009), o Desenvolvimento é um processo 

multifacetado que vai além do Crescimento Econômico. Ele envolve a formação de 
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capital social, o papel ativo do Estado na elaboração de políticas sociais, a remoção 

de privações de liberdade e a valorização das pessoas. Ao priorizar a equidade e a 

inclusão social, o Desenvolvimento fortalece a cidadania, a democracia e garante os 

direitos humanos, criando uma sociedade mais justa e sustentável para todos. 

O planejamento de um Desenvolvimento Social deve atender às 

necessidades da comunidade, dos empresários e seus colaboradores, e o 

conhecimento tem que ser sistematizado, de modo a promover-lhe o desenvolvimento 

de sua formação humana, intelectual e de subsistência. O trabalho deve proporcionar 

a socialização e o desenvolvimento das habilidades de todos os envolvidos no 

processo. 

 

2.1.2 Desenvolvimento Econômico 

 

O Desenvolvimento e Crescimento Econômico são termos muito 

utilizados quando se fala em índices macroeconômicos de uma determinada região, 

seja ela de caráter local, fazendo menção aos índices obtidos em uma pequena área 

ou região, ou até mesmo de forma mais abrangente ao se tratar de países ou 

continentes (Martinelli; Joyal, 2004). Ainda que se tratando de dois termos muito 

semelhantes em sua utilização casual, ambos possuem definições muito distintas 

quando utilizadas no âmbito econômico. 

Para Amartya Sen (2000), no que diz respeito ao Desenvolvimento 

Econômico, leva-se em consideração a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da 

população Índices como: saneamento básico, saúde, educação e segurança, são 

levados em conta para mensurar o Desenvolvimento Local. Desta forma, obtêm-se 

informações quantitativas que são traduzidas para conceitos qualitativos. Nem sempre 

números elevados em determinadas áreas ocasionam em bons resultados referentes 

ao desenvolvimento. 

No início do Século XX, John Maynard Keynes aborda o Desenvolvimento 

Econômico na forma qualitativa após perceber cada vez mais a importância do Estado 

na geração de renda e regulamentação do mercado. Para ele o Estado atuante na 

economia como agente econômico e regulador de câmbio fazia com que houvesse 

uma elevada demanda para escoar a produção industrial interna e consequentemente 

uma maior geração de emprego e renda para as famílias (Cardoso, 2018). 

Joseph Alois Schumpeter ressalta que o crescimento da economia 



28  

movido pelo aumento da população não poderá ser designado como Desenvolvimento 

Econômico, já que este aumento de riquezas provém de um fator numérico – quanto 

maior a população, maior a geração de riquezas. Para ele, o Desenvolvimento 

Econômico deve ser oriundo do crescimento das riquezas através da melhoria na 

qualidade de vida e renda da população (Schumpeter, 1997). 

Anteriormente ao Século XX, alguns teóricos como Vilfredo Pareto, Alfred 

Marshall e Francis Edgeworth já se utilizavam do termo Desenvolvimento, mas sempre 

fazendo alusão ao crescimento e acúmulo de riquezas, pois naquela época nação 

desenvolvida era a que possuía a balança comercial mais favorável e suas posses de 

terras e metais fossem superiores às demais (Cardoso, 2018). 

Destaca-se também o economista clássico Adam Smith e sua obra 

publicada em 1776, intitulada "A Riqueza das Nações". O autor aborda o tema 

Desenvolvimento Econômico relacionando-o com o fator trabalho, entendendo que se 

aumenta a quantidade de trabalhadores ativos, consequentemente aumenta a renda 

da população e o acúmulo de riquezas (Smith, 1988). 

Neste sentido, quanto mais se empregasse trabalhadores produtivos, 

maior seria a produção ano após ano e maior seria a acumulação de capital. “A 

produção anual da terra e do trabalho de um país só pode aumentar de valor, com o 

acréscimo do contingente de mão-de-obra produtiva” (Smith, 1988, p. 261). Mas ele 

alertava que para conseguir a expansão tanto da produção, quanto do trabalho 

produtivo, seria necessário acumular capital e promover uma divisão social de 

trabalho eficiente. 

Conforme Mattos (2007), Smith acreditava que o Estado não deveria 

intervir no Mercado, ao Estado caberia o papel de regular a concorrência, e de 

proporcionar à população educação, saúde e segurança pública, e que a “Mão 

Invisível” regularia e proporcionaria o equilíbrio. Neste caso a Economia seria 

totalmente livre, sem a participação do governo no mecanismo de regulação. A “Mão 

Invisível” representa para Mattos (2007, p. 108), “que o ‘Mercado’ seria uma instituição 

capaz de ‘transformar’ o auto interesse individual em benefícios sociais, sem a 

necessidade de intervenção da ‘Mão Invisível’ do Estado”, garantindo a ordem 

institucional e administrando a justiça. Parece-nos haver em sua obra uma 

possibilidade de harmonização entre a economia e a sociedade, em termos 

econômicos e sociais. 

Sen (2000) aborda o Desenvolvimento Humano como capital para o 
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Crescimento Econômico de uma nação. Pinheiro (2012, p. 6), exemplifica o 

pensamento de Sen da seguinte forma: “um país é tanto mais desenvolvido quanto mais 

se promove a expansão do horizonte de liberdade dos seus cidadãos”. 

O Desenvolvimento Humano, para Sen (2000, p. 171), “vai muito além da 

melhora direta da qualidade de vida, e inclui também sua influência sobre as 

habilidades produtivas das pessoas e, portanto, sobre o crescimento econômico em 

uma base amplamente compartilhada”. 

A respeito do Crescimento Econômico, destaca-se o efetivo aumento 

quantitativo de riquezas da nação. Para mensurar tal crescimento utilizam-se cálculos 

de índices, como o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Nacional Bruto (PNB). O 

PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no território estudado e o PNB é a 

soma de todas as riquezas produzidas por empresas pertencentes ao país, 

independente se produzidas    no território de origem ou no estrangeiro (Pinheiro, 2012). 

Thomas Robert Malthus, em sua obra “Princípios de Economia Política” 

publicada em 1820, apresentou a ideia de que a riqueza ou pobreza de um país está 

diretamente relacionada à disponibilidade de recursos materiais em comparação com 

a extensão de seu território. Além disso, afirmou que a riqueza ou pobreza da 

população depende da abundância de suprimentos em relação ao número de 

habitantes. Essas ideias refletem a perspectiva de Malthus sobre a economia e a 

relação entre recursos e território (Malthus, 1996). 

Observa-se através das palavras de Malthus a importância dada aos 

bens materiais para a definição de crescimento. Conforme Souza (2011), Malthus 

apresenta a distribuição de renda como um aspecto para se determinar o crescimento 

de uma nação ao longo prazo, acreditando que os preços seriam os responsáveis pela 

abundância e não pela oferta de alimentos, pois os preços se alteram de acordo com 

a demanda ou pela falta do produto. 

Essa visão de Malthus enfatiza a importância dos mecanismos de 

Mercado, especialmente os preços, na regulação da produção e do Crescimento 

Econômico. A diminuição dos salários ao longo do tempo seria um fator limitante, 

reduzindo a capacidade de consumo das pessoas e, por sua vez, afetando a demanda 

agregada e a atividade econômica geral. Portanto, para Malthus, a dinâmica entre 

salários, preços e produção era essencial para entender os ciclos econômicos e o 

desenvolvimento de uma nação. 

Um revolucionário da teoria econômica, John Maynard Keynes (1883- 
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1946) na questão do Desenvolvimento Econômico afirma que a demanda efetiva seria 

essencial para atingir o pleno emprego dos fatores, mas a falta de flexibilização dos 

salários, ou seja, a rigidez dos salários, seria considerada entrave ao crescimento. 

Este estaria relacionado diretamente com a demanda e, com custos de produção muito 

elevados, ocorreriam demissões provocando ainda uma queda na própria demanda e 

também nos preços (Keynes, 2017). 

Os trabalhadores, segundo Souza (2011), juntamente com os sindicatos 

e as leis trabalhistas, não permitem reduções salariais, elevando os custos e gerando 

demissões. Em contrapartida, os salários reais não caem o suficiente, no 

restabelecimento do pleno emprego. Devido às dificuldades de demanda, os preços 

não aumentam o bastante para compensar a elevação dos salários nominais e as 

demissões agem como um freio neste sistema de aumento de preços e demanda. 

Como o próprio Keynes (2017) menciona, uma redução de salário é 

capaz, em determinadas circunstâncias, de estimular a produção, pois acreditava que 

através da expansão dos investimentos seria possível diminuir o desemprego e esta 

redução no desemprego ocorreria considerando constantes a propensão a consumir, 

que é o montante que se espera que a comunidade gasta em consumo. 

Karl Marx (1818-1883), em sua teoria, assinala que o Desenvolvimento 

se dá pela influência do crescimento das forças produtivas, mas deixa claro que existe 

um conflito distributivo entre capital e trabalho, no qual os capitalistas que são donos 

do capital exploram os trabalhadores, que por sua vez tem somente a mão-de-obra 

para oferecer. Isto é condenável, porque se é pelo trabalho que as relações se 

estabelecem determinando as estruturas social, cultural, legal e institucional, percebe-

se aí um desequilíbrio em detrimento do trabalhador. 

 

A natureza não produz de um lado possuidores de dinheiro e de 
mercadorias e, do outro, meros possuidores das próprias forças de 
trabalho. Essa relação não faz parte da história natural nem tampouco é 
social, comum a todos os períodos históricos. Ela mesma é evidentemente 
o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas 
revoluções econômicas, da decadência de toda uma série de formações 
mais antigas da produção social (Marx, 1988. p.136). 

 

No manifesto escrito por Marx e lançado no Primeiro Congresso da 

Associação Internacional dos Trabalhadores, afirmava que o “futuro nos promete 

uma vitória ainda mais significativa na economia política dos proprietários” (Marx, 

1983, p. 11), referindo ao movimento cooperativo, em especial às fábricas 
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cooperativas que surgiram graças aos esforços de alguns operários audaciosos. 

Através da ação, em vez de palavras, os operários mostraram que é possível realizar 

produção em larga escala, alinhada com os princípios da ciência moderna, sem a 

necessidade de uma classe de patrões que explora os trabalhadores assalariados. 

Para que haja produção, não é necessário monopolizar os meios de trabalho, que 

não devem ser usados como ferramentas de dominação e exploração dos próprios 

operários. Assim como o trabalho escravo e o servil, o trabalho assalariado é apenas 

uma fase transitória e inferior, que deverá dar lugar ao trabalho cooperativo, realizado 

com prazer, entusiasmo e alegria. 

Dessa maneira, Marx destaca que o trabalho escravo, o trabalho servil 

e o trabalho assalariado eram apenas etapas que precediam a introdução de uma 

nova forma de trabalho coletivo, cuja realização se encontraria no movimento 

cooperativista. No entanto, ele não apoiava a criação de cooperativas formadas por 

trabalhadores individuais, pois reconhecia que as organizações deveriam ter uma 

dimensão ampliada, capaz de libertar a classe trabalhadora, ao invés de beneficiar 

apenas trabalhadores isolados. Marx também afirmava que o Cooperativismo não 

deveria receber apoio financeiro do Estado ou de capitalistas privados, já que as 

cooperativas precisariam ser fundadas e administradas pelos próprios trabalhadores, 

com o intuito de emancipar toda a classe operária. Assim, essas cooperativas se 

tornariam um meio de transição entre uma economia capitalista e a sua 

transformação em um novo sistema, o Socialismo (Marx, 1983). 

Mas, o que se observa, é que com o passar dos anos, após a 

Revolução Industrial, os trabalhadores se organizaram e junto com os sindicatos 

conseguiram um pouco mais de benefícios, apesar de estar longe de se pensar em 

igualdade na distribuição da riqueza. 

Segundo Michael Kalecki (1899-1970), o Desenvolvimento está 

relacionado ao papel do crédito ou do financiamento no processo produtivo em 

economias com desemprego. Kalecki defendia que a partir do momento que uma 

economia tivesse capacidade ociosa e crédito, o investimento nesta economia 

poderia ser superior aos recursos disponíveis. O financiamento é de extrema 

importância em economias com desemprego, pois o crédito provoca inflação e 

consequentemente os salários declinam, desta forma o crédito e o financiamento 

para o setor produtivo, passa a ser o elemento fundamental ao crescimento 

econômico. Portanto, o crédito e o financiamento podem servir de entrave ou 
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incentivo ao desenvolvimento (Souza, 2011). 

Joseph Alois Schumpeter, em sua teoria sobre Desenvolvimento 

Econômico, que foi publicada pela primeira vez em 1911, designa o empresário 

inovador como sendo o principal responsável pelo desenvolvimento. Para 

Schumpeter, o empresário inovador seria capaz de conquistar novos mercados, 

descobrir novas fontes de fornecimento de matérias-primas, criar novos produtos, 

produzir/oferecer combinações mais eficientes em seus fatores de produção e 

ainda, através de inovações tecnológicas, desenvolver novos produtos para o 

mercado (Costa, 1997). 

De acordo com Costa (1997, p. 9), Schumpeter acreditava que se a 

produção no futuro aumentasse na mesma proporção que no passado, todos os 

problemas sociais seriam superados, mas com a seguinte ressalva: “se a política se 

dirigir à redistribuição imediata, não se realizarão nem os desígnios dos reformistas, 

nem o aumento da produção”. 

O crédito é fundamental aos empreendedores, e caberia aos 

empreendedores a responsabilidade pelo Crescimento Econômico; este crédito 

seria usado para o desenvolvimento industrial e seria considerado como sendo uma 

transferência temporária do poder de compra, com a finalidade de produzir novas 

combinações, assim, novos produtos seriam lançados no mercado (Costa, 1997). 

Para Celso Furtado (2000), a preocupação com o Desenvolvimento 

Econômico surgiu a partir da conscientização da profunda desigualdade em que a 

população mundial estava inserida, principalmente pelos efeitos desastrosos 

provocados pela Segunda Guerra Mundial, quando a maioria das pessoas viviam 

na pobreza absoluta. 

O conceito de Desenvolvimento teria surgido em dois momentos 

históricos: o primeiro foi com a Revolução Comercial e o lucro era objetivo principal, 

sendo que os mecanismos para atingi-lo se davam pela acumulação de capital; no 

segundo momento se deu com a Revolução Industrial, o lucro continua sendo o 

objetivo principal, mas neste momento os capitalistas veem a necessidade da 

incorporação de progresso técnico para aumentar a produtividade, pois esta seria a 

condição de sobrevivência na nova realidade de mercado; Furtado (2009) ainda 

alerta que é necessário haver uma melhor distribuição de renda para que se 

caracterize Desenvolvimento, porque só a acumulação de riqueza e concentração 

de renda não resulta necessariamente em Desenvolvimento. 
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Bresser-Pereira (2006, p. 1) define o Desenvolvimento Econômico 

como sendo o “aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, 

acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e incorporação 

de progresso técnico”. O autor considera que uma vez iniciado o processo de 

desenvolvimento, este pode ser contínuo, desde que haja aumento do estoque de 

capital e conhecimento técnico, pois o sistema de mercado no modelo capitalista 

exige este mecanismo, mas reconhece que o Desenvolvimento Econômico não será 

apresentado de maneira igualitária. Isto não significa, porém, que as taxas de 

desenvolvimento serão iguais para todos: pelo contrário, variaram substancialmente 

dependendo da capacidade das nações de utilizarem seus respectivos estados e 

sua principal instituição econômica, o mercado, para promover o desenvolvimento 

(Bresser-Pereira, 2006). Como o autor considera que os dois fatores fundamentais 

ao desenvolvimento, são a taxa de acumulação de capital em relação ao produto 

nacional e a incorporação de progresso técnico, fica evidente que uma Nação 

precisa ter uma estratégia de Desenvolvimento bem elaborada, que tenha metas 

pré-estabelecidas e que suas instituições formais e informais proporcionem o 

cumprimento desta estratégia, sendo assim, a Nação terá possibilidade de crescer 

e     se desenvolver. 

Quando uma economia está em pleno processo de crescimento, 

é indicativo de que há uma estratégia nacional de desenvolvimento eficaz. Isso 

implica que o governo, empresários, técnicos e trabalhadores estão colaborando de 

maneira coordenada para competir economicamente com outras nações. Essa 

cooperação se reflete em políticas e práticas que promovem o investimento, a 

inovação, a eficiência produtiva e a criação de empregos, resultando em um 

ambiente propício ao crescimento sustentável. Essa estratégia de Desenvolvimento 

pode incluir implementação de políticas fiscais, monetárias e comerciais que 

incentivam o Crescimento Econômico, como redução de impostos, investimentos 

em infraestrutura e acordos comerciais favoráveis (Bresser-Pereira, 2006). 

Com isso pode-se verificar que há uma preocupação bastante 

interessante com relação às instituições, ou seja, a partir do momento que as 

instituições oferecerem transparência, seriedade e segurança, poderão de alguma 

forma determinar o ritmo do crescimento e desenvolvimento da nação. 

A experiência histórica ensina que o Desenvolvimento Econômico, 

precisa garantir a ordem pública ou a estabilidade política, o bom funcionamento do 
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Mercado e oportunidades para os empresários investirem e inovarem, gerando lucro 

(Bresser-Pereira, 2006). 

É importante que se pense que as nações que conseguem manter 

uma economia em pleno processo de crescimento, possuem estratégia de 

desenvolvimento, onde há uma integração entre Estado e Governo, representado 

por seus políticos, empresários, investidores, técnicos e trabalhadores; desta 

maneira todos estão organizados e focados de certa forma na competição 

econômica com as demais nações. 

 

2.1.3 Desenvolvimento Regional 

 

A discussão sobre o Desenvolvimento Regional não é atual, este 

conceito está presente desde o Século XIX, mesmo que não se tratasse com essa 

nomenclatura, mas comissões e tentativas de crescimento das pequenas regiões já 

faziam parte do planejamento político (Oliveira, 2014). 

Para Diniz e Crocco (2006), o Desenvolvimento Regional não só se 

tornou uma questão científica e política desde as estratégias de reconstrução política 

e econômica após a Segunda Guerra Mundial, mas também desempenhou um 

papel significativo em toda a história econômica do mundo. 

A abordagem do conceito de Desenvolvimento Regional ou Local é 

essencial, pois foca especificamente no espaço em que o desenvolvimento 

ocorrerá. No Desenvolvimento Local, a própria comunidade faz surgir as 

capacidades e competências de gestão das suas próprias condições de vida 

(Lorenzo, 2007). 

O Desenvolvimento Regional, de acordo com Oliveira (2014), é um 

sistema de várias dimensões, pois envolve diversas ferramentas sociais que estão 

ligadas à produção de insumos e à distribuição de renda e, deste modo, é necessário 

que se criem mecanismos de gestão para o desenvolvimento de uma determinada 

região; o autor afirma ainda: 

 

Entende-se que a gestão do Desenvolvimento Regional abrange tecnologias 
da inovação, tecnologias sociais e políticas públicas de estímulo e 
estruturação dos agentes sociais. Sob esse prisma, o Desenvolvimento 
Regional torna-se o alicerce de uma sociedade mais equitativa quanto à 
distribuição dos recursos econômicos, culturais e naturais, exatamente por 
reunir a multiplicidade que permeia a sociedade (Oliveira, 2014, p. 1). 
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O Desenvolvimento Regional não é, portanto, medido apenas em rendas, 

número de empregos e tendências demográficas em uma determinada área, mas 

também pode apontar para as dinâmicas mais gerais, como inovação e criatividade 

na região em foco. A definição da região em questão nem sempre foi explícita, mas 

quando se torna explícita, fica claro como o Desenvolvimento Regional está conectado 

à criação de estados territoriais. 

As Décadas de 1950 e 1960, de acordo com Diniz e Crocco (2006), são 

frequentemente referidas, por alguns autores, como a primeira geração de políticas 

regionais. Essas políticas foram fortemente influenciadas pelas ideias keynesianas, 

que argumentam contra a existência de mecanismos automáticos de correção dos 

mercados, sugerindo, assim, a necessidade de intervenções externas à economia 

para garantir estabilidade e crescimento. 

Essas ideias defendiam que o Estado deveria intervir ativamente na 

Economia para estimular a demanda agregada, criando empregos e promovendo o 

bem-estar econômico. Para os defensores dessa linha de pensamento, o 

desenvolvimento de uma região estava condicionado à posição que essa região 

ocupava dentro de um sistema hierarquizado e assimétrico de regiões. A dinâmica 

desse sistema era, em grande medida, determinada por fatores externos à própria 

região, implicando que a capacidade de uma região se desenvolver estava ligada a 

influências e decisões tomadas em escalas territoriais superiores (Diniz; Crocco, 

2006). 

Isso significa que o Desenvolvimento Regional era visto como um 

marcador para o esforço de superar desequilíbrios e desigualdades dentro do território 

de um Estado. Nesse sentido, as regiões são definidas por serem parte do todo em 

relação ao Estado, e o Desenvolvimento Regional é a agenda de políticas regionais 

para lidar com um “problema regional”. Nos regimes schumpeterianos, o 

Desenvolvimento Regional tem sido cada vez mais visto como um processo de 

inovação e empreendedorismo, visando o crescimento em qualquer região mais do 

que a contribuição explícita para a solução do "problema regional” (Diniz; Crocco, 

2006). 

No Estado de bem-estar social keynesiano, o Desenvolvimento Regional 

era associado a políticas regionais que visavam superar o desenvolvimento desigual 

entre diferentes regiões do estado territorial. Segundo Filippim et al. (2005), nos 
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últimos quarenta anos, o decurso do Desenvolvimento Regional do Brasil passou por 

consideráveis mudanças nos movimentos regionais, como também nas políticas 

públicas que se influenciaram. Essas mudanças têm feito com que se procurem 

recursos através de estratégias voltadas para planos e programas regionais, tudo isso 

para que se tenha um Desenvolvimento Regional mais equilibrado. 

Na visão de Carvalho (2014), o Desenvolvimento Regional ideal é aquele 

construído para todas as regiões do país, com seu comando a cargo de uma instituição 

específica, pois desta forma é possível orientar de forma mais eficaz. 

O Desenvolvimento Regional, segundo Martinelli e Joyal (2004), passa 

pelo conceito de Desenvolvimento Interno, ou seja, a ampliação contínua de valor 

agregado nos serviços da região, resultando no aumento do emprego, do produto e 

da renda. 

 

2.1.4 Desenvolvimento Local 

 

O Desenvolvimento Local é uma temática que tem ganhado destaque no 

meio científico e os governos municipais, por terem atuação local, possuem um 

importante papel na promoção deste desenvolvimento. 

De acordo com Franco (2000), uma comunidade se desenvolve quando 

torna dinâmicas suas potencialidades, identificando uma vocação e descobrindo as 

vantagens de uma localidade em relação às demais; mas isso não basta, porque 

Desenvolvimento não é só Desenvolvimento Econômico. É preciso que um conjunto 

de fatores de desenvolvimento seja estimulado. Basicamente, é preciso que as 

pessoas tenham acesso à renda, à riqueza, ao conhecimento e ao poder. 

O conceito de Desenvolvimento Local foi explorado na literatura a partir 

dos Anos 1970, após as contribuições de Muhammad Yunus, laureado com o Prêmio 

Nobel da Paz. Esse conceito engloba diversos significados, incluindo a administração 

pública, a inclusão social, a preservação ambiental e a promoção cultural, além de 

buscar atender às necessidades da comunidade por meio de iniciativas tanto do setor 

empresarial quanto do governo. (Martins; Vaz; Caldas, 2010). 

O trabalho de Yunus, em especial, envolvia a concessão de crédito para 

pessoas com baixa renda, em valores pequenos, a fim de financiar os seus projetos, 

sob o argumento de que isso beneficiaria toda a comunidade e promoveria o 

desenvolvimento no âmbito local, obtendo assim fortalecimento e projeção. Neste 
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contexto, ganhou forma o conceito de Desenvolvimento Local como hoje concebido 

(Dowbor; Pochmann, 2010). 

De acordo com Buarque (2002), no Desenvolvimento Local, observa-se 

a representatividade de uma considerável transformação nas bases econômicas e na 

organização social em nível local, o que resulta em uma mobilização das energias da 

sociedade, o que faz o afloramento das suas capacidades e potencialidades locais, 

pois é um processo endógeno de pequenas unidades territoriais e agrupamentos 

humanos capazes de promover a melhoria da qualidade de vida da população e o 

dinamismo econômico. No Desenvolvimento Local cada comunidade possui as suas 

próprias necessidades, que devem ser consideradas especificamente (Scótolo; 

Panosso Netto, 2015). 

Este desafio, dentro das teorias de Desenvolvimento Local, cabe a todos 

os envolvidos: governo, comunidade e iniciativa privada. Para isso, é fundamental o 

estabelecimento de objetivos comuns, algo que pode ser obtido em todos os campos 

elencados – Desenvolvimento Sustentável, fomento à cultura, linhas de crédito e 

projetos sociais (Martins; Vaz; Caldas, 2010). 

O Desenvolvimento Local, portanto, é uma estratégia crucial para o 

crescimento sustentável e inclusivo de comunidades, explorando e potencializando 

seus recursos e capacidades internas. Neste sentindo, Fadel e Smith (2009, p. 73) 

acrescentam que “para promover o Desenvolvimento, a geração de riqueza deve estar 

acompanhada da preocupação com a forma de sua distribuição”, e que a qualidade 

de vida da presente e da futura sociedade é parte integrante para que haja 

Desenvolvimento Econômico sustentável de uma região, o Desenvolvimento 

Regional. Assim, as autoras concluem que a capacidade de consumo e qualidade de 

vida, pela maioria da comunidade, mostrará a ocorrência de desenvolvimento de uma 

economia local. 

Uma outra definição, de Martinelli e Joyal (2004), mostra que o 

Desenvolvimento Local é resultado da inter-relação da economia e da sociedade, 

capaz de estimular crescimento econômico, gerar empregos e melhorar a qualidade 

de vida local, tudo isso mediante o aproveitamento eficiente dos recursos endógenos 

disponíveis em uma área determinada. Sendo assim, a efetiva realização do potencial 

endógeno é, então, um dos fatores que define o Desenvolvimento Econômico Local. 

O ambiente local em que as pessoas vivem deve ser articulado para 

permitir a capacitação, melhor qualidade de vida, menos pobreza e menos exclusão 
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social. O bem-estar econômico, nesse sentido, é desejável na medida em que todos 

os membros de uma comunidade podem experimentá-lo. Nessa perspectiva, Couto e 

Ckagnazaroff (2016), defendem que os indivíduos precisam ter voz ativa e a plenitude 

de seus direitos e de seus valores com maior precisão, assim, admite-se que a 

integração entre o indivíduo e o governo local permite maior exercício político. 

No caso da iniciativa privada, deve-se buscar a qualificação das 

lideranças locais, de modo a promover o desenvolvimento comunitário. Quanto aos 

governos, eles devem se organizar, beneficiando a população e combatendo a 

desigualdade. O gestor público é responsável por promover o desenvolvimento de 

forma sustentável, e investir em iniciativas promissoras para a localidade (Dowbor; 

Pochmann, 2010). 

O Desenvolvimento Local demanda uma gestão pluralista, em que todos 

os atores envolvidos deverão participar ativamente do processo, ou seja, é a 

capacidade      de ação organizada para melhorar o local onde se vive. Esses atores são 

representados pelo poder público (prefeitos, vereadores, entre outros), os atores 

corporativos (empresários) e a sociedade civil. 

 

A realidade simples que hoje se descobre, é que os 80 ou 90% das ações 
que concernem as nossas necessidades do dia a dia, como a construção e 
gestão das escolas, a organização das redes comerciais e financeiras, a 
criação das infraestruturas de saúde, a preservação do meio ambiente, a 
política cultural e tantas outras, podem ser resolvidas localmente, e não 
necessitam de intervenção de instâncias centrais de governo, que tendem a 
burocratizar o processo (Dowbor, 1982, p. 68). 

 

É da inter-relação entre todos os atores, ou seja, da participação de 

todos que, através da construção de novos processos, novas estruturas, 

planejamento estratégico e coordenação, uma região ou local consegue atrair novos 

investimentos, criar novas tecnologias e redefinir novas alternativas de crescimento. 

O poder público, através das políticas públicas, propõe-se a impulsionar, 

o Desenvolvimento principalmente se estiverem alinhados com as demais entidades, 

com e sem fins lucrativos, pois o ciclo da cadeia econômica é comparado às 

engrenagens de um relógio: se uma para, as demais podem parar também. 

Diferentes tipos de organizações podem influenciar o Desenvolvimento 

Local a partir do exercício de suas atividades. Dentre elas se destacam as 

Cooperativas, que vêm sendo reconhecidas historicamente como dispositivos 

eficientes de Desenvolvimento Econômico e de desdobramentos sociais, 
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principalmente a partir da disponibilidade e acessibilidade de crédito oferecido por elas 

(Jacques; Gonçalves, 2016). 

As Cooperativas são organizações muito importantes para o 

Desenvolvimento Local, por associarem os indivíduos próximos em torno de um bem 

para a comunidade. Assim, permitem ações com finalidades específicas, sem a 

necessidade de um grande investidor externo, já que os cooperados reúnem os seus 

recursos como forma de financiar os seus projetos. 

Deste modo, dentre as diversas ferramentas para propiciar o 

Desenvolvimento Local, as Cooperativas se destacam entre as principais estratégias. 

Este tipo de reunião de pessoas e recursos pode ser fundamental para o sucesso de 

uma iniciativa e para a promoção do desenvolvimento de uma comunidade. 

 

2.2 COOPERATIVISMO 

 

O Cooperativismo é o instrumento pelo qual a sociedade se organiza, 

através de ajuda mútua, para resolver diversos problemas relacionados ao seu dia-a-

dia. Segundo a Lei No. 5.764/1971, as pessoas de uma sociedade cooperativista se 

obrigam mutuamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma 

atividade econômica, de utilidade comum, sem objetivo de lucro (Brasil, 1971). 

O Cooperativismo é oriundo da cooperação, ou seja, da ajuda mútua. 

Isso significa que o Cooperativismo e as Cooperativas prezam pela colaboração e pelas 

atividades realizadas em conjunto, maximizando a força de trabalho e diminuindo o 

custo individual (Reisdorfer, 2014). As decisões são realizadas de modo democrático    

para que as necessidades dos cooperados sejam satisfeitas. 

O Cooperativismo se fortalece por meio da construção contínua de ideias 

e reflexões, tendo como princípio fundamental a organização da atividade produtiva 

de maneira colaborativa e digna. Seu crescimento se manifesta na compreensão do 

ambiente e na percepção da necessidade da ação coletiva, fundamentada na 

solidariedade e na democracia, em vez de iniciativas isoladas. Antes mesmo de ser 

definido conceitualmente, ele se enraíza no desejo de “superar a absolutização do 

interesse privado e suas consequências” (Schneider, 1991, p. 29).  

Nesse cenário de transformação de perspectivas, Pontes de Miranda 

(1965, p. 432) afirma que “a complexidade do suporte fático das sociedades 

Cooperativas resulta de existir o elemento econômico sem a finalidade capitalista”; ele 
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compreende que a finalidade econômica não é necessariamente lucrativa, sendo certo 

que nas Cooperativas, as necessidades dos cooperados estão em permanente 

primeiro lugar, devendo existir atenção para que o interesse “egoístico [do indivíduo] 

não se transforme [ou desvirtue o elemento econômico] em fim lucrativo” (Pontes de 

Miranda, 1965, p. 445). 

O objetivo do Cooperativismo é expandir os ideais em que se baseia, 

com o propósito de atingir o pleno desenvolvimento financeiro, econômico e social de 

todas as sociedades cooperativas. A cooperação sempre esteve presente nas 

sociedades humanas desde a era primitiva, porém era menos evoluído, menos 

agressivo, mas sempre como a resultante de necessidades indispensáveis de 

sobrevivência (Rossi, 2005). 

É importante deixar claro o que é Cooperativismo, que não se confunde 

com cooperação, nem com Cooperativa. Conforme nos mostra Kaluf (2021), esses 

conceitos são distintos: o Cooperativismo representa um movimento e um fenômeno 

social surgido da cooperação organizada, que se dá por meio da estrutura 

cooperativa. É importante destacar que a cooperação é um fato social, enquanto a 

forma cooperativa é a materialização de uma postura humana; o Cooperativismo, por 

sua vez, é o fenômeno e o sistema econômico e social que abrange esses elementos. 

Dessa forma, pode-se entender que o Cooperativismo efetivamente une 

pessoas que buscam atender suas necessidades pessoais através de uma estrutura 

que denominamos de forma cooperativa. Nela, definem uma atividade econômica 

essencial e colaboram na divisão dos custos relacionados. 

A Cooperativa se fundamenta na união de pessoas que compartilham 

uma visão solidária e desafios em comum e representa o braço econômico do 

Cooperativismo (Stöberl, 2018). De acordo com a definição internacional, trata-se de 

“uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para atender suas 

necessidades e aspirações comuns de ordem econômica, social e cultural, por meio 

de uma empresa de propriedade coletiva e gestão democrática” (ICA, 2015, p. 2). Sua 

identidade é marcada pelo cooperativismo, sustentado por valores e princípios que 

devem se concretizar na prática democrática de sua organização e funcionamento. 

Essa colaboração que existe entre os cooperados é o que move as 

Cooperativas. O setor Cooperativo foi fortemente marcado na história humana quando 

ocorreu a Revolução Industrial. No Período Feudal, as atividades laborais eram 

manuais, com produtos rudimentares (Araújo et al., 2020). Com o início das ações das 
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indústrias, a sociedade se viu modificada com novas formas de interações e 

necessidades de melhores meios de vida. Surgiu, assim, o Cooperativismo, que se 

estabeleceu como forma de contraposição ao trabalho em regime industrial e às 

péssimas condições de serviço (Sales, 2010). 

George Jacob Holyoake, grande nome do Cooperativismo e autor do livro 

“Os 28 tecelões de Rochdale”, foi um dos maiores defensores deste modelo. Em seu 

livro, o autor destaca que estes empreendimentos, organizações de pessoas e não de 

capitais, auxiliam na distribuição de riqueza e visam melhores condições econômicas 

e sociais de todos os seus cooperados, tendo como foco a participação coletiva na 

construção do progresso (Holyoake, 2008; SESCOOP; OCB, 2020). 

De igual forma, o Cooperativismo é entendido como meio para promover 

melhores condições de prosperidade em locais com menores oportunidades, 

propiciando o progresso mediante o compartilhamento de informações e experiências  

(Batista et al., 2019). 

 

2.2.1 Origem do Cooperativismo no mundo e no Brasil 

 

As atividades cooperativistas passaram a ser desempenhadas de 

maneira organizada e direcionada a partir da metade do Século XIX, após um período 

no qual a Europa enfrentou cenários de divergência econômica, política e social, 

decorrentes da Revolução Industrial.  

A organização cooperativa, como é conhecida hoje, teve origem na 

Inglaterra, em plena Revolução Industrial, quando a ajuda recíproca entre os 

trabalhadores desempregados começou a ganhar força, caracterizando-se como uma 

alternativa no enfrentamento da realidade da época, de maneira que pudessem lutar 

contra a miséria e garantir suas necessidades básicas à sobrevivência, tais como 

saúde, alimentação, moradia, lazer, melhores condições de vida e inclusão social. 

Esse descontentamento levou um grupo de 28 operários, 

predominantemente tecelões, a se unirem com o objetivo de buscar uma solução mais 

justa para suas condições de vida e trabalho. Esses operários queriam mais do que 

simplesmente melhores salários; buscavam uma transformação nas relações de 

trabalho. Aspiravam um sistema em que todos fossem adequadamente 

recompensados pelo seu esforço, onde poderiam ter a liberdade para produzir com 

qualidade e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma vida social e familiar mais equilibrada 
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(Castro et al., 2021). 

Foi com esse espírito que, em 1844, esses 28 trabalhadores fundaram a 

Cooperativa dos Pioneiros Equitativos de Rochdale, na cidade de Rochdale, 

Inglaterra. Ali se iniciava a primeira Cooperativa moderna, que forneceu ao mundo os 

princípios considerados até hoje como a base do Cooperativismo mundial (Loredo, 

Meinen, 2010). 

Este grupo não só buscava melhores condições econômicas, mas 

também a criação de uma comunidade mais justa e solidária. A Cooperativa tornou-se 

um modelo para futuras organizações em todo o mundo, estabelecendo princípios que 

ainda hoje são seguidos por cooperativas ao redor do globo (Sales, 2010). 

Os princípios cooperativistas foram idealizados quanto houve a criação 

da Aliança Cooperativa Internacional, em 1895. Nesse primeiro momento buscou-se 

na Rochdale Equitable Pioneers Society a inspiração para a criação desses princípios, 

que passam a ser a identidade da Alianza Cooperativa Internacional (ACI), e por 

consequência, do movimento cooperativista em todo o mundo (Cenzi, 2009). 

Conhecida como Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, os 

pioneiros de Rochdale criaram um estatuto para a sua Cooperativa, com princípios 

sobre: adesão livre; neutralidade social e política; um homem, um voto; retorno de 

sobras; juro limitado de capital; educação para os cooperados; e cooperação 

intercooperativa. Com o passar do tempo, outras cooperativas foram se formando, a 

exemplo dos pioneiros de Rochdale, principalmente nos outros países onde a 

Revolução Industrial também estava acontecendo e havia a necessidade da mesma 

busca por melhorias de Desenvolvimento Econômico e bem-estar social (Castro et al., 

2021). 

Essas cooperativas foram criadas para fornecer acesso ao crédito a 

indivíduos que, de outra forma, não teriam como obter empréstimos em bancos 

tradicionais, seja pela falta de garantias suficientes ou pelo alto custo dos juros 

cobrados. Essas iniciativas pioneiras na Europa estabeleceram as bases para o 

Cooperativismo de Crédito, que se expandiu globalmente e continua a desempenhar 

um papel crucial na inclusão financeira e no fortalecimento econômico de diversas 

regiões ao redor do mundo (Loredo, Meinen, 2010). 

Em 1856, Herman Schulze, foi o primeiro a organizar as Cooperativas 

de Créditos urbanas, na cidade alemã de Delitzch e, segundo Pinheiro (2008, p. 23), 

essas cooperativas fundadas por Herman Schulze ficaram conhecidas como 
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Cooperativas do tipo Schulze-Delitzch, hoje conhecida como bancos populares. 

Estas iniciativas possibilitaram a criação, já em 1859, de mais de 180 

cooperativas, que reuniam 18 mil membros na Europa Central, onde seguiam o 

modelo. Apresentando um projeto de auxílio mútuo ao Parlamento Prussiano, em 

1867, Schulze conseguiu promulgar o primeiro Código Cooperativo do mundo, dando 

origem ao Volksbank, nomeado de banco do povo, voltado para as áreas urbanas, às 

pessoas físicas, ao comércio, ao setor manufatureiro, suprindo as necessidades dos 

proprietários de pequenas empresas, principalmente comerciantes e artesãos, tendo 

grande adesão da população urbana (Pinheiro, 2006). 

Em 1864, surgiu na Alemanha a primeira Cooperativa de Crédito Rural, 

tendo como fundador Friedrich Wilhelm Raiffeisen, que ficou conhecido por mobilizar 

as pessoas para mudar a realidade através de atividades colaborativas. Pereira (2001) 

relata que Raiffeisen fundou a Associação de Caixa de Crédito Rural de Heddesdorf 

e inspirou a criação de outras caixas rurais alemãs, tendo como características a 

responsabilidade solidária ilimitada dos cooperados, singularidade dos votos, área de 

atuação restrita e o acúmulo de sobras em fundos de reserva, ao invés de distribuição 

entre os cooperados. Segundo o mesmo autor, a Alemanha é o segundo maior país 

em termos de representatividade do Cooperativismo de Crédito no sistema financeiro. 

Cooperativas alemãs têm os mesmos direitos e deveres que os bancos, sendo 

chamadas de Bancos Cooperativos, instituições que, do ponto de vista operacional, 

são bancos e, do ponto de vista jurídico, são cooperativas. (Pereira, 2001). 

De acordo com Ribeiro et al. (2020), o Cooperativismo de Crédito 

inspirado no modelo Raiffeisen foi um dos mais difundidos e adotados no mundo, em 

função de seus ideais e princípios humanos e morais. 

Alphonse Desjardins se inspirou nos modelos Raiffeisen, Schulze-

Delitzsch e Luzzatti e iniciou um modelo que surgiu na província canadense de 

Quebec, em 1900, unindo as funções de poupança e de crédito popular, com o auxílio 

mútuo. Tais cooperativas chamadas de Caixas Populares, ou Cooperativas 

Desjardins, tinham como característica principal reunir grupos com vínculos 

econômicos comuns, como os trabalhadores de uma mesma empresa ou setor. Em 

1909, Dejardins organizava a criação da primeira Cooperativa de Crédito também nos 

Estados Unidos, e nos anos seguintes espalharam-se por várias partes do mundo 

(Ribeiro et al., 2020). 

A história do Cooperativismo de Crédito é norteada por dez modelos 
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cooperativos: cada um possui relação com o seu país ou local de origem e fatos que 

ocorriam na história durante a sua fundação. Alguns destes modelos são: França, 

Japão, China, Holanda, Estados Unidos, Áustria e Espanha. Contudo, Meinen e Port 

(2012), afirmam que não existe um modelo que esteja certo ou errado. Em alguns 

países mais desenvolvidos, as Cooperativas de Crédito estão expostas às mesmas 

leis de uma instituição financeira normal, em outro países as cooperativas possuem 

um apelo muito forte à responsabilidade social. 

As primeiras Cooperativas de Crédito no Brasil surgiram por volta de 

1902, inspiradas nas experiências europeias de Raiffeisen, Schulze-Delitzsch e 

Alphonse Desjardins. Raiffeisen e Schulze-Delitzsch foram pioneiros do 

Cooperativismo de Crédito na Alemanha, enquanto Desjardins liderou o movimento 

cooperativo de crédito no Canadá. Essas experiências internacionais influenciaram a 

criação das primeiras Cooperativas de Crédito no país, que buscavam fornecer 

soluções financeiras colaborativas e acessíveis aos associados (Souza, Barbosa, 

2015). 

No Rio Grande do Sul, por iniciativa do padre suíço Theodor Amstad, 

conhecedor da experiência alemã do modelo de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 

implantou-se em 1902, com enorme sucesso, na localidade de Linha Imperial no 

Município de Nova Petrópolis, a Caixa de Economia e Empréstimos Amstad, 

posteriormente batizada de Caixa Rural de Nova Petrópolis, que continua em 

atividade até hoje, sob a denominação de Cooperativa de Crédito Rural de Nova 

Petrópolis, sendo a mais antiga e ainda em funcionamento no Brasil. 

 Houve um segundo nome de importância e relevância no cooperativismo 

nacional, que se chamava De Stefano Paternó; este foi contratado pelo Ministério da 

Agricultura (por determinação do Estado do Rio Grande do Sul) e veio da Itália com o 

intuito de desenvolver as Cooperativas Agrícolas e contava com o apoio público. Seu 

foco era trabalhar em comunidades diferentes daquelas em que atuava Amstad, 

principalmente nas cidades de colonização italiana. 

O modelo cooperativista implantado por Paternó, com foco nas 

Cooperativas Agrícolas, agia em conjunto com as Cooperativas de Crédito. Autores 

como Thenório Filho (2002) e Pinho e Palhares (2004) retratam Paternó, também, 

como um dos pioneiros do Cooperativismo de Crédito no país. As cooperativas 

fundadas por ele chamavam-se Cooperativas Agrícolas com Seção de Crédito, e 

pouco a pouco também foram se difundindo pelo Brasil. 
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No ano de 1925, após multiplicar-se por todo o país, houve o apoio legal 

do governo, que criou decretos tratando do assunto. Neste período foi fundada a 

Central das Caixas Rurais da União Popular do Estado do Rio Grande do Sul, 

Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada, criação esta que possibilitou 

às Cooperativas uma consolidação. 

Das 37 Cooperativas criadas por Amstad na época, oito ainda continuam 

em funcionamento. Uma curiosidade citada por Pinho e Palhares (2004) relaciona-se 

à colonização das cidades onde se fundaram as Cooperativas, pois das oito 

Cooperativas que ainda se encontram em atividade, todas localizam-se em municípios 

de colonização alemã. Relaciona-se este fato ao caráter e cultura poupadora dos 

descendentes germânicos em nosso país. Thenório Filho (2002) complementa que a 

população do Estado do Rio Grande do Sul, oriunda de colonização alemã e italiana, 

já estava habituada à cultura do Cooperativismo, visto que seus países de origem já 

adotavam a prática. 

Após a Constituição de 1988, estabeleceu-se que o governo não poderia 

mais realizar intervenções na realização e nas decisões das Cooperativas, desta 

forma a sociedade estava autorizada e livre para organizá-las, independente da ação 

do governo (Pinho; Palares, 2004). 

Segundo Meinen e Port (2012), o Cooperativismo de Crédito é baseado 

em valores e princípios cujo objetivo é a construção de uma vida melhor para as 

pessoas, constituindo-se na maior organização não-governamental do planeta, um 

movimento que coloca as pessoas no centro das atenções, reservando ao capital um 

papel instrumental (de respaldo operacional), no qual as individualidades cedem 

espaço à construção conjunta da prosperidade. 

Fontes alternativas aos bancos comerciais, as Cooperativas de Crédito 

são consideradas democratizadoras de serviços bancários e de crédito, bem como 

agentes de inclusão financeira, pois possibilitam o atendimento a comunidades com 

difícil acesso a capital (com menores taxas e popularização) e, por consequência, 

contribuem imensamente para o desenvolvimento brasileiro, apresentando 

participação cada vez mais expressiva no cenário socioeconômico do país (Holyoake, 

2008). 

Por prestarem serviços financeiros aos associados, essas organizações 

desempenham um papel crucial no Desenvolvimento Econômico de muitos países e 

são instituídas para promover a poupança e prestar serviços financeiros para alguma 
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necessidade dos cooperados. As Cooperativas de Crédito detêm uma significativa 

participação de Mercado no país, especialmente em áreas rurais e municípios de 

menor porte (Banco Central do Brasil, 2021). 

 

2.2.2 Representação do Sistema Cooperativo 

 

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é a representante de todas as 

Cooperativas do mundo. Além da representação, também é seu papel apoiar o 

desenvolvimento e a integração do sistema cooperativista. A ACI é membro do 

Conselho das Nações Unidas. Atualmente, ela possui quatro seções regionais: ACI 

Europa, ACI Américas, ACI África, ACI Ásia e Pacífico (Cenzi, 2009). 

No continente americano, tem-se a Organização das Cooperativas da 

América (OCA), que representa todas as associações do continente americano, 

incluindo os Estados Unidos. Ela foi fundada em 1963, na cidade de Montevidéu, 

Uruguai. Sua principal finalidade é integrar, representar e defender o movimento 

cooperativista em todos os países das Américas. A OCA tem, atualmente, vinte países 

membros e sua sede está localizada em Bogotá, Colômbia (Cenzi, 2009, Sales, 2010). 

Criada em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro do Cooperativismo, 

a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) veio substituir e unificar a 

Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) e a União Nacional de 

Cooperativas (UNASCO), com a função de mostrar todos os benefícios que o 

Cooperativismo é capaz de trazer para as pessoas, para as comunidades e para o 

país (Sistema OCB, 2024). 

O Sistema OCB nasceu com o objetivo de unir pessoas que acreditam 

no Cooperativismo. É dividido em três casas, cada uma com sua função específica: 

Organização das Cooperativas de Crédito (OCB), sua função é promover um ambiente 

favorável para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras, por meio da 

representação político-institucional dentro e fora do país; a Confederação Nacional 

das Cooperativas (CNCOOP), que colabora com o poder público na análise e solução 

de questões relacionadas ao Cooperativismo, principalmente no que diz respeito a 

temas sindicais; o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(SESCOOP), que promove a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão 

para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. O Sistema OCB atua de modo 

descentralizado, por meio de unidades estaduais e da unidade nacional (Sistema 
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OCB, 2024), e está representado na Figura 1: 

 

Figura 1 – Representação do Sistema OCB. 
Fonte: Sistema OCB, 2024. 

 

Representado em todo o Brasil, o Sistema OCB possui 27 unidades 

estaduais, que se orientam pelos mesmos princípios e valores da unidade nacional. 

Essas organizações são o elo entre o Sistema OCB e a realidade de cada região onde 

o Cooperativismo está presente. 

 

2.2.3 Princípios e valores do Cooperativismo 

 

O Cooperativismo se caracteriza pela implementação da cooperação em 

um modelo denominado Cooperativo, uma vez que se trata de uma organização 

fundamentada em valores e princípios, ou seja, possui uma própria axiologia, que tem 

sua origem desde com a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale e 

posteriormente postulada mundialmente pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI). 

Segundo Rech (2000), os princípios atuais das Cooperativas, estabelecidos pela ACI 

em 1995, são aceitos no mundo inteiro. 

Os princípios, inicialmente estabelecidos pelos fundadores da 

Cooperativa de Rochdale, passaram a ser debatidos e supervisionados pela ACI. A 

partir do 10º. Congresso da ACI, que ocorreu em Basileia, em 1921, as Cooperativas 

foram orientadas a adotar os princípios de Rochdale. Desde então, esses princípios 

sofreram revisões e modificações em três ocasiões (1937, 1966 e 1995), com o 

objetivo de adaptar o Cooperativismo às circunstâncias de cada época (Cançado, 

2007). 
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Figura 2 – Princípios do Cooperativismo 
Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Meinen e Port (2012). 

 

Conforme a Figura 2, observa-se que a ACI identificou 7 (sete) 

princípios, os quais são chamados de Princípios Universais do Cooperativismo, que 

são as linhas orientadoras através das quais as Cooperativas levam à prática os seus 

valores. 

Princípio de Adesão Livre e Voluntária, que determina que qualquer 

pessoa pode ingressar de forma livre e voluntária em uma Cooperativa, conforme 

prevê o Art. 29 da Lei No. 5.764/71 e o Art. 5, Inciso XX, da Constituição Federal. 

 

Art. 29. O ingresso nas Cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os 
serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais 
e preencham as condições estabelecidas no estatuto (Brasil, 1971). 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado (Brasil, 1988). 

 

Este princípio revela a voluntariedade e a livre adesão, característica 

essencial das Cooperativas, o que significa que não há restrição de qualquer natureza 

para ser membro de uma Cooperativa. Da mesma forma, os associados não podem 

ser compelidos a se manterem na Cooperativa, ou seja, o indivíduo tem o direito de 

se desvincular da Cooperativa caso manifeste interesse, devendo a saída ser 

totalmente voluntária e sem obstáculo, de acordo com o estatuto que rege a 
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Cooperativa. Este princípio tem a ver imediatamente com os valores da liberdade e da 

igualdade. 

Princípio da Gestão Democrática, segundo o qual a Cooperativa deve 

ser administrada de forma democrática, com direito a participação de todos os 

cooperados, por meio de representantes eleitos para representá-los através da 

Assembleia Geral, reunião essa onde serão tomadas as mais importantes decisões 

da Cooperativa, da forma mais democrática possível, tendo cada associado direito a 

um voto, independentemente de sua quota-parte. O associado já está habilitado ao 

voto no mesmo momento que ingressa na Cooperativa.  

Princípio da Participação Econômica, devem os cooperados 

contribuir, por meio da subscrição e integralização de capital, chamadas quotas-parte, 

para viabilização e efetivação das condições de operacionalização da Cooperativa. 

Destaca-se, sobretudo, que este capital é somente fator de produção e não fundo de 

renda financeira, sendo destinado ao sustento e ao desenvolvimento das operações 

da Cooperativa. Com a participação dos associados no capital e nas operações, 

especialmente para o desenvolvimento dos negócios, podem ser geradas Sobras 

(assim chamadas pois as Cooperativas não visam lucro), as quais são destinadas a 

fundos obrigatórios, como para reservas e outros benefícios aos associados e à 

comunidade, e podem, em parte ou integralmente, serem redistribuídas, em processo 

similar aos dividendos no mercado geral, com benefícios proporcionais às transações 

realizadas, de forma equitativa (Castro et al., 2021; SESCOOP; OCB, 2020). 

O Princípio de Autonomia e Independência preconiza que as 

Cooperativas possuem liberdade para tomar decisões e realizar acordos com outras 

organizações, obedecendo sempre ao seu controle democrático e à sua autogestão. 

Neste sentido, também é muito lembrado o conceito de liberdade, desde que seja 

invariavelmente usufruída em acordo com as condições que mantenham a validade 

dos demais princípios (SESCOOP; OCB, 2020). 

Deste Princípio extrai-se a concepção de que o Poder Público não pode 

intervir no funcionamento das Cooperativas, exceto no que concerne ao controle, 

como ocorre com as Cooperativas de Crédito, ao serem fiscalizadas pelo Banco 

Central (BACEN). Essa não-intervenção do Poder Público junto às Cooperativas está 

prevista no Art. 5º, Inciso XVIII, da Constituição Federal, o qual preconiza que “A 

criação de associações e, na forma da Lei, a de Cooperativas, independe de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento” (Brasil, 
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1988). 

No entanto, a aplicação deste Princípio não impede as Cooperativas de 

negociar ou fazer acordo com o Poder Público ou outras instituições, mas caso isso 

ocorra, devem zelar pela sua autonomia e independência, sem comprometer a gestão 

democrática pelos seus participantes. Este Princípio é de suma importância, pois o 

Cooperativismo de Crédito possui doutrina e princípios próprios, que não devem ser 

confundidos com as demais associações. 

Princípio da Educação, Formação e Informação. As Cooperativas 

devem promover a educação, formação e informação de seus públicos vinculados, 

como membros, gestores, colaboradores e familiares, propiciando assim 

desenvolvimento e progresso social, por meio de qualificação, disponibilização de 

informações e práticas que garantam aos associados melhores condições, tal qual o 

aprimoramento da gestão e do trabalho em cada CooperAtiva, vendo estes processos 

de capacitação e formação como estratégia propriamente dita e imprescindível para o 

sucesso no contexto atual (Meinen; Port, 2012; SESCOOP; OCB, 2020; Castro et al., 

2020). 

Além disso, devem ser disseminadas as vantagens do Cooperativismo: 

a educação cooperativista é vista como o pilar para execução dos demais princípios 

e é entendida como fundamental para os colaboradores, que atuarão de forma mais 

adequada e propiciarão uma melhor imagem da instituição, e para os associados, que 

deverão ser orientados quanto à organização e à participação na Cooperativa, 

conscientizando-os sobre suas responsabilidades, direitos e deveres (Gonçalves; 

Lima; Pinho, 2020). 

A legislação que regulamenta as Cooperativas faz a previsão de um 

fundo próprio para essa finalidade educadora. Assim, o Artigo 28 da Lei Nº. 5.764/71, 

assegura a criação de um Fundo de Reserva para a reparação de perdas e para 

atender o desenvolvimento de atividades da entidade.  

 

Art. 28. As Cooperativas são obrigadas a constituir: 
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao 
desenvolvimento de suas atividades, constituído em 10% (dez por cento), 
pelo menos, das sobras líquidas do exercício;  
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a 
prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto 
nos estatutos, aos empregados da Cooperativa, constituído de 5 % (cinco por 
cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício. (Brasil, 1971). 
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Conforme disposto no Art. 28, a Cooperativa tem por obrigação dispor e 

regulamentar em Estatuto pelo menos 5% das Sobras Líquidas apuradas no 

Exercício, para o FATES. Diferente das empresas, o Cooperativismo não busca o 

lucro, mas sim sua manutenção e resultados positivos em prol da sua conservação no 

Mercado, melhores possibilidades para os que as formam e para a comunidade. 

(Brasil, 1971).  

Recentemente, a Lei Complementar Nº. 196/2022, trouxe regras 

específicas para o FATES de Cooperativas de Crédito: a possibilidade de se destinar 

benefícios técnicos, educacionais e sociais também para as comunidades dentro da 

respectiva área de ação de cada Cooperativa “singular” ou da confederação de 

serviço, desde que expressamente disposto no Estatuto Social da Cooperativa de 

Crédito. Essa nova regra passou a ser veiculada no Parágrafo único, do Art 17-C da 

Lei Complementar Nº. 130, de 17 de abril de 2009. 

Princípio da Intercooperação ou parcerias entre as Cooperativas. As 

Cooperativas buscam fortalecer a doutrina cooperativista por meio do trabalho em 

conjunto, sendo a organização em centrais, federações e/ou confederações uma das 

principais formas, usando assim articulações regionais, nacionais ou internacionais 

em uma espécie de integração vertical. Neste ponto, também se apresentam os 

conceitos de Cooperativas de 1º Grau (Singulares), 2º Grau (Centrais ou Federações, 

formadas por pelo menos três Singulares) e de 3º Grau (Confederações, formadas por 

pelo menos três Centrais ou Federações), quando estes entes atuam na 

representação e no apoio à gestão de suas filiadas (SESCOOP; OCB, 2020). 

A intercooperação, inclusive entre Cooperativas de ramos distintos, 

possibilita a entrega de benefícios cada vez maiores aos associados e deve ser a 

base, como uma integração horizontal entre estas entidades, com a utilização dos 

serviços de determinada Cooperativa por outra de ramo distinto, por exemplo, e 

participação dos associados em não-somente uma instituição (Meinen; Port, 2012; 

SESCOOP; OCB, 2020; ICA, 2024). Contudo, por vezes, este Princípio é notado como 

de difícil implementação pelas Cooperativas, seja pela participação em um ambiente 

competitivo, mesmo que considerando o isolamento ainda mais prejudicial, tendo em 

vista a dinâmica do mercado, seja por vaidades pessoais e/ou disputas de poderes 

em uma esfera política no contexto cooperativo (Dias; Gonçalves; Silva, 2010; Meinen; 

Port, 2012). 

O Princípio do Interesse pela Comunidade, contempla a busca pelo 
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desenvolvimento das comunidades onde se insere de forma sustentável, seja com 

ações, políticas e estratégias, retroalimentando a sociedade, apoiando avanços de 

cada associado e facilitando o progresso local (SESCOOP; OCB, 2020). 

Este Princípio já poderia ser observado no Estatuto da primeira 

Cooperativa, fundada em 1844, com os projetos explicitados no livro “Os 28 Tecelões 

de Rochdale”, como os voltados para a compra e a construção de casas para 

membros, a atuação para fornecimento de direitos básicos e, inclusive, apoiar outras 

sociedades a empreenderem de forma similar (Holyoake, 2008). De forma alinhada, 

as Cooperativas também não podem, em nenhuma hipótese, ter uma precificação 

abusiva das soluções que ofertam à sociedade em que se inserem (Meinen; Port, 

2012). 

Ademais, com o interesse pela comunidade, as Cooperativas 

demonstram o quanto estão compromissadas com seus associados, mas não se 

limitando ao quadro social e, sim, expandindo para o local onde está alocada e as 

comunidades do entorno, tornando possível o Desenvolvimento Sustentável por meio 

de diversas ações, como aquelas voltadas ao lazer, às oportunidades de geração de 

trabalho e renda para o público da comunidade, à identificação da participação em 

indicadores sociais e econômicos, à mobilização social em campanhas diversas, 

dentre outras questões (Búrigo; Cazella; Silva, 2021). 

Em síntese, os Princípios Cooperativistas são os mais importantes 

preceitos a serem cumpridos pelos associados para o progresso das organizações 

cooperativistas. 

 

2.3 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e sua relação com 

o Cooperativismo 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram 

estabelecidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como parte da 

Agenda 2030, um plano global para enfrentar desafios sociais, econômicos e 

ambientais. Com um total de 17 objetivos e 169 metas, os ODS visam erradicar a 

pobreza, promover a prosperidade econômica, reduzir desigualdades e garantir a 

sustentabilidade do planeta (ONU, 2015). 

O Cooperativismo de Crédito, como modelo econômico baseado na 

Cooperação e no Desenvolvimento Local, está diretamente relacionado a diversos 
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ODS, pois promove inclusão financeira, educação financeira, incentivo ao 

empreendedorismo e crescimento econômico sustentável. Além disso, as 

Cooperativas possuem um forte compromisso com o desenvolvimento das 

comunidades onde atuam, alinhando-se com as metas da Agenda 2030. 

Dentre os 17 ODS, destacamos aqueles mais diretamente impactados 

pelas ações das Cooperativas de Crédito: 

 

• ODS 1 – Erradicação da Pobreza: ao fornecer crédito acessível e apoiar 

microempreendedores, as Cooperativas reduzem a desigualdade social e 

promovem o crescimento sustentável; 

• ODS 4 – Educação de Qualidade: diversas Cooperativas investem em 

programas de educação financeira e capacitação profissional para seus 

cooperados e comunidades; 

• ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: ao incentivar o 

empreendedorismo e oferecer linhas de crédito com condições favoráveis, as 

Cooperativas impulsionam a geração de empregos e fortalecem a economia 

local; 

• ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: por meio de investimentos 

em projetos sociais e ambientais, as Cooperativas contribuem para o 

desenvolvimento urbano sustentável e para a melhoria da infraestrutura 

comunitária; 

• ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: O Cooperativismo se baseia 

no princípio da intercooperação e da colaboração com diferentes setores; as 

Cooperativas trabalham em parceria com instituições de ensino, ONGs, 

prefeituras e outras organizações para desenvolver projetos sociais, 

educacionais e ambientais, ampliando seu impacto positivo nas comunidades. 

 

O Cooperativismo de Crédito, portanto, não apenas promove serviços 

financeiros acessíveis, mas também atua como um agente de transformação social e 

econômica, ajudando a alcançar os ODS por meio de práticas baseadas na 

solidariedade, na participação democrática e no Desenvolvimento Sustentável das 

comunidades onde estão inseridas. 
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3 COOPERATIVAS DE CRÉDITO COMO AGENTES DE 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

 

3.1 O SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO 

 

3.1.1 Natureza jurídica e aspectos constitucionais 

 

Cooperativismo de Crédito brasileiro passou por um período bastante 

difícil entre os anos de 1964 (Lei 4.595/64) e o início dos anos 1980. Neste período, 

as principais funções das Cooperativas de Crédito foram atribuídas às Instituições 

Financeiras Estaduais e inúmeras restrições operacionais reduziram drasticamente a 

quantidade de Cooperativas de Crédito existentes no país. 

A República Federativa do Brasil, na condição de Nação democrática, 

pluralista e solidária, conforme os Artigos 1º, 3º e 170º da Constituição Federal de 

1988, constitui-se num Estado Democrático de Direito baseando-se em Princípios 

Fundamentais de: (a) soberania, (b) cidadania, (c) dignidade da pessoa humana, (d) 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e (e) pluralismo político. Também possui 

como Objetivos Fundamentais: (a) a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; (b) o desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da 

marginalização, bem como a redução das desigualdades regionais; e (c) a promoção 

do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Entretanto, esses Princípios e Objetivos refletem exatamente os valores 

fundamentais do Cooperativismo, reconhecido como uma doutrina humanitária e 

social. Tendo a cooperação como seu principal motor, o Cooperativismo incorporou 

os fundamentos essenciais do Estado Moderno, contribuindo para a construção de 

uma sociedade mais justa e democrática. 

Por conta dessa comunhão de interesses, a Constituição Federal de 

1988 assegurou relevante papel ao Cooperativismo, acolhendo-o nos Artigos 1º 

(Direitos e Garantias Fundamentais); 5º, XVII, XVIII, XX, XXI; 21, XXV (Competência 
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da União); 146º, III, “c” (Sistema Tributário Nacional); 174º, § 2º, 3º e 4º (Princípios 

Gerais da Atividade Econômica); 187º, VI (Política Agrícola), entre outros. Diante 

disso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 concedeu ao 

Cooperativismo brasileiro autonomia, libertando-o da submissão ao controle estatal. 

O sistema jurídico brasileiro inclui diversas leis que tratam do 

Cooperativismo. De acordo com o Artigo 4, da Lei Nº 5.764, de 1971: 

 

Art. 4º As Cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para 
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades 

pelas seguintes características. 

 

Chamada de Lei Cooperativista, delibera que as Cooperativas são 

“sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não 

sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados” (BRASIL, 

1971). Com base nessa definição legal sobre o tema, infere-se que as Cooperativas 

caracterizam-se por ser uma sociedade de pessoas, constituída em razão das 

pessoas que se unem para formar a Cooperativa, de personalidade jurídica própria, 

ou seja, sua configuração e modo de atuação estão preconizados na própria Lei das 

Sociedades Cooperativas, sob o amparo de regras do direito civil, excluídas as 

disciplinadoras das sociedades comerciais, sem finalidade lucrativa, pois objetivam 

apenas a prestação de serviços a seus associados. 

O Cooperativismo de Crédito ganhou novas forças a partir da 

Constituição Federal de 1988, que no Artigo 173 destaca: 

 

Ressalvados os casos previstos nesta constituição, a exploração direta da 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei (Brasil, 1988). 

 

Este dispositivo constituiu-se em quebra de paradigma para a economia 

brasileira e, desde então, deu luz à promoção e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas das Sociedades Cooperativas e Anônimas, pois o Estado deixou de ser 

o provedor e passou a ser o agente ativo e regulador da atividade econômica. Nesse 

sentido, o ato cooperativo realizado pela Sociedade Cooperativa com seus associados 

tem na Carta Magna apontamento específico, previsto no Capítulo que trata de prover 

o adequado tratamento tributário ao qual a Sociedade Cooperativa está sujeita. Nos 
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termos de seu Artigo 5, Inciso XVIII, destaca: 

 
A criação de associações e, na forma da lei, a de Cooperativas independem 
de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 
 
Art. 146: 
Cabe à lei complementar: 
 
III - Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
 
c) adequado tratamento tributário ao ato Cooperativo praticado pelas 
sociedades Cooperativas. (Brasil, 1988). 

 

A política agrícola, prevista no texto constitucional, tem o Cooperativismo 

incluído na sua configuração, nos termos do Artigo 187: 

 

A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a 
participação efetiva do setor de produção envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização de 
armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente: 
 
VI - O Cooperativismo (Brasil, 1988). 

 

No Artigo 192 da Carta Magna destaca-se a importância do 

Cooperativismo de Crédito para o Sistema Financeiro Nacional. Nesse sentido, o 

referido Artigo aduz que: 

 

O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, 
será regulado em Lei Complementar que disporá inclusive sobre: 
 
VIII - O funcionamento das Cooperativas de Crédito e os requisitos para que 
possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprios das 
instituições financeiras. Resolução 4.434/2015 (Resolução do Conselho 
Monetário Nacional). 

 

O Cooperativismo também está disciplinado no Código Civil de 2002, 

que adequando-se à Constituição de 1988 trouxe um capítulo específico sobre o 

assunto no livro de empresas. No Art. 1093 o Código Civil diz: “A sociedade 

Cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a legislação 

especial” (Brasil, 2002). Ao ressalvar a aplicação da legislação especial ao 

Cooperativismo, esclarecendo que em casos concretos, em concordância ao Princípio 

da Especialidade aplicado ao ordenamento jurídico brasileiro. Já no Artigo 1094 são 

apresentadas expressamente as características das Cooperativas, e o Artigo 1.095 
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expressa que a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. 

Após uma intensa mobilização política do movimento cooperativista 

brasileiro, o Cooperativismo de Crédito alcançou um marco significativo com a 

promulgação da Lei Complementar Nº 130, de 14 de abril de 2009. Conhecida como 

Lei das Cooperativas de Crédito, esta legislação crucial foi implementada pelo 

governo em coordenação com o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), 

integrando Cooperativas Singulares, Cooperativas Centrais, Confederações e Bancos 

Cooperativos já estabelecidos (Brasil, 2009). 

A Lei Complementar Nº 130 definiu os objetivos principais das 

Sociedades Cooperativas de Crédito, com destaque a conceder crédito e captar 

depósitos à vista e a prazo dos respectivos associados, realizar recebimentos e 

pagamentos por conta de terceiros, realizar operações com outras instituições 

financeiras, e obter recursos de pessoas jurídicas, em caráter eventual, a taxas 

favorecidas ou isentas de remuneração, além de outras operações (Brasil, 2009). 

Em 2022, houve novo marco regulatório, com a publicação da Lei 

Complementar Nº 196, de 24 de agosto de 2022, que altera a Lei Complementar Nº 

130 e objetiva modernizar o Cooperativismo de Crédito brasileiro (Brasil, 2022). 

Por fim, as Cooperativas de Crédito também estão sujeitas à legislação 

do Sistema Financeiro Nacional (SFN), que abrange normas e regulamentações 

estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN). Essas instituições reguladoras supervisionam e fiscalizam as 

operações financeiras das Cooperativas de Crédito, garantindo que elas operem de 

maneira segura e eficiente dentro do Sistema Financeiro Brasileiro (SESCOOP; OCB, 

2020). 

 

3.1.2 Ordenação e composição do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) 

 

Cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica 

próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços 

aos associados.  

Como objetivo, o Sistema Financeiro Nacional possui o intuito de zelar 

pela integridade e confiabilidade das operações financeiras e de seus registros, 

assegurando o processo de intermediação financeira e que funcione como um dos 

motores da economia. Composto por dois subsistemas, o Normativo (que é 
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responsável pela disciplina das regras de funcionamento e da atuação dos entes 

financeiros, com o atributo de estabelecer as normas, além de promover as 

fiscalizações e sanções aos que descumprem suas determinações) e o sistema 

Operativo (que realiza as intermediações, viabilizando o financiamento dos entes 

econômicos deficitários a partir dos excedentes dos recursos dos superavitários, 

gerando remuneração de juros aos intermediários financeiros), segundo Ferreira 

(2014). 

Segundo Farias e Ornelas (2015, p.10) 

 

os órgãos normativos estabelecem as regras e diretrizes de funcionamento e 
definem os parâmetros para a intermediação financeira. Dentre os órgãos 
normativos estão o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho 
Nacional de Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros 

Privados. 

 

As Cooperativas de Crédito são autorizadas e supervisionadas pelo 

Banco Central, ao contrário dos outros ramos do Cooperativismo, tais como 

transporte, educação e agropecuária (Bacen, 2024).  

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é composto por um conjunto de 

entidades e instituições responsáveis pela intermediação financeira, conectando 

credores e tomadores de recursos. Sua estrutura é organizada em três grupos: 

agentes normativos, supervisores e operadores. Os órgãos normativos estabelecem 

as regras gerais para o funcionamento do sistema, enquanto as entidades 

supervisoras garantem o cumprimento dessas normas pelos participantes do SFN. Já 

os operadores são as instituições que oferecem serviços financeiros, atuando como 

intermediários no mercado. Neste cenário, as Cooperativas de Crédito se encaixam 

no grupo de operadores do SFN, que são as instituições que lidam diretamente com 

o público, no papel de intermediário financeiro (Bacen, 2024). 

Segundo Meinen e Port (2012), quando se fala da história do 

Cooperativismo de Crédito no Brasil, lembra-se da visão e um dos anseios do 

cooperativista Mário Kruel Guimarães1, ao vislumbrar o Cooperativismo de Crédito 

como uma confederação e um banco em amplitude nacional, com centrais estaduais 

e Cooperativas regionais e afiliadas. Apesar das dificuldades inicialmente enfrentadas, 

hoje o Cooperativismo de Crédito conta com várias Cooperativas organizadas em 

 
1 Mário Kruel Guimarães (1924-2011) foi um importante articulador e organizador do Cooperativismo 
de Crédito no Brasil. 
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Centrais ou em sistemas de três níveis, a exemplo de Sicoob, Sicredi, Unicred, Cresol, 

Ailos. 

Conforme o Banco Central do Brasil (2024), o sistema de três níveis 

operacionais é a base do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, conforme ilustra 

a Figura 3. Esses níveis incluem as Cooperativas de Crédito Singulares, que atendem 

diretamente os clientes; as Federações ou Cooperativas de Crédito Centrais, 

formadas por essas Cooperativas Singulares e, por fim, as Confederações ou Bancos 

Cooperativos, que geralmente são constituídos por Cooperativas Centrais. 

 

 

Figura 3 – Sistema Cooperativo de Crédito. 
Fonte: Lobo, 2022. 

 

A Lei Complementar No 130, de 17 de abril de 2009, dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, tratando, entre outros assuntos, das 

competências do Conselho Monetário Nacional (CMN) no que diz respeito às 

Cooperativas de Crédito (1º Grau) e da possibilidade de constituição de Centrais (2º 

Grau) e Confederações de Cooperativas (3º Grau), bem como à legislação do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). Considera-se:  

• 1º Grau ou Cooperativas Singulares - prestam serviços diretamente aos 

associados. São constituídas por um mínimo de 20 pessoas físicas e tem como 

principal objetivo prestar serviços direto aos associados. Três ou mais 
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Cooperativas Singulares ou de 1° Grau podem formar uma Central ou uma 

Federação de Cooperativas de 2° Grau. 

• 2º Grau ou Cooperativas Centrais, e Federações de Cooperativas são aquelas 

constituídas por Cooperativas Singulares e que objetivam organizar, em 

comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse 

das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a 

utilização recíproca dos serviços. Três ou mais Centrais ou Federações podem 

constituir uma Confederação, consideração de 3° Grau. 

• 3° Grau ou Confederações de Cooperativas são as constituídas por Centrais e 

Federações de Cooperativas e que tem por objetivo orientar e coordenar as 

atividades das filiadas, nos casos em que o vulto de empreendimentos 

transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das Centrais 

ou Federações (Pinheiro, 2006). 

Objeto deste estudo, as Cooperativas Singulares estão no 1º Grau e por 

isso ocupam a base do sistema. 

Em 2015, o Conselho Monetário Nacional através da Resolução No 

4.434 classificou as Cooperativas de Crédito em três Categorias: Plenas (autorizadas 

a realizar operações complexas, quase todas as permitidas para um banco comercial), 

Clássicas (autorizadas a realizar operações de baixa complexidade) e as de Capital e 

Empréstimo (não podem captar recursos ou depósitos) (Bacen, 2015). 

Os depósitos e créditos mantidos em Cooperativas têm a proteção do 

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) em caso de intervenção 

ou liquidação extrajudicial dessas instituições. Este Fundo garante os depósitos e os 

créditos mantidos nas Cooperativas Singulares de Crédito e nos Bancos Cooperativos 

em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas instituições. 

Em agosto de 2022 foi sancionada a Lei Complementar Nº 196, que 

possibilitou uma série de mudanças e atualizações para o Sistema Nacional de Crédito 

Cooperativo (SNCC). Entre os principais objetivos da nova legislação, estão: fortalecer 

a governança, promover a segurança dos associados e impulsionar o 

desenvolvimento do setor. 

A nova lei fortaleceu a governança das Cooperativas, com separação 

mais clara entre direção estratégica (Conselho de Administração) e execução 

(Diretoria). Além disso, houve aumento considerável do papel de supervisão das 

Centrais e Confederações sobre o controle de risco e conformidade das Cooperativas 
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Singulares associadas. As Centrais e Confederações agora têm papel legal na 

definição de políticas, metodologias e sistemas de gestão integrada de riscos para 

todo o sistema confederado ou centralizado. 

Portanto, o Cooperativismo de Crédito no Brasil tem ganhado cada vez 

mais relevância, sendo uma alternativa sólida ao sistema bancário tradicional. 

Atualmente, o Sistema Cooperativista de Crédito brasileiro é organizado em cinco 

grandes principais sistemas: Sicoob, Sicredi, Unicred, Cresol e Ailos.  

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob - atualmente 

registra 8,5 milhões de cooperados em uma estrutura de 4,6 mil pontos de 

atendimento e 328 agências Singulares em 2427 municípios. É um sistema integrado 

de Cooperativas em cuja base estão as Cooperativas Singulares ou de Primeiro Grau, 

tanto urbanas como rurais, espalhadas por quase todas as unidades federativas 

brasileiras. As Cooperativas Singulares reúnem-se em Centrais (ou Cooperativas de 

Segundo Grau) e estas, na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob 

Brasil, controladora do Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.) (Sicoob, 2024). 

Todas as Cooperativas que fazem parte do sistema Sicoob atuam de 

maneira complementar, mesmo possuindo uma gestão autônoma e responsabilidades 

distintas. Dessa forma, as Cooperativas Individuais são responsáveis por atender os 

associados, enquanto as Cooperativas Centrais oferecem serviços de centralização 

financeira, controle e supervisão. Já a Confederação (Sicoob Brasil) é encarregada 

dos serviços relacionados à integração, controle e padronização das Cooperativas do 

Sistema Sicoob. 

Como entidades não cooperativas, compõem ainda o Sicoob, o Banco 

Cooperativo do Brasil S/A (Bancoob), um banco múltiplo privado especializado no 

atendimento a Cooperativas de Crédito, cujo controle acionário pertence a entidades 

filiadas ao Sicoob, a Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

(Bancoob DTVM), empresa especializada na administração e gestão de recursos de 

terceiros, tendo como sócio majoritário o Bancoob, a Fundação Sicoob de Previdência 

Privada - Sicoob Previ, entidade fechada de previdência complementar, sem fins 

lucrativos, e o Fundo Garantidor do Sicoob (FGS), encarregado da proteção dos 

depósitos dos associados das Cooperativas (Sicoob, 2024). 

Através da Resolução No 2.193, datada de 1995, o Conselho Monetário 

Nacional (CMN) deu permissão para a formação de Bancos Cooperativos. Assim, 

foram instituídos os dois Sistemas de Cooperativas de Crédito no Brasil: Sicoob e 
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Sicredi. Cada um desses sistemas está vinculado a uma Confederação, a qual oferece 

as condições necessárias para a organização e o Desenvolvimento Sustentável das 

Cooperativas, atuando como a entidade máxima que coordena as Cooperativas 

Centrais e suas afiliadas. 

Sicredi é um dos maiores e mais antigos sistemas de Cooperativas de 

Crédito no Brasil, presente em 1973 municípios com mais de 8 milhões de associados 

e mais de 2,7 mil agências distribuídas em mais de 100 Cooperativas (Sicredi, 2024). 

É um conjunto de Cooperativas de Crédito que funcionam com regras administrativas, 

operacionais e jurídicas uniformes. Sua estrutura baseia-se em Cooperativas de 

Crédito Singulares; no meio estão suas respectivas Centrais e acima vem a 

Confederação Sicredi Serviços, controladora do BanSicredi S.A. (Jacques; 

Gonçalves, 2016).  

O Sicredi com empresas especializadas que oferecem segurança e 

confiabilidade aos associados, como a Confederação Sicredi, a Sicredi Fundos 

Garantidores, a Fundação Sicredi, o Banco Cooperativo Sicredi e suas empresas 

controladas - a Administradora de Bens, a Administradora de Consórcios e a Corretora 

de Seguros -, localizadas em Porto Alegre (RS), no Centro Administrativo Sicredi. 

Cresol - Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação 

Solidária é um sistema de Cooperativas de Crédito que tem forte atuação no meio 

rural, especialmente entre pequenos agricultores e comunidades rurais. Fundada em 

1995, o Sistema Cresol tem mais de 972 mil cooperados e 59 Cooperativas Singulares 

e 3 centrais presentes em 19 estados brasileiros, com o foco de promover o 

Desenvolvimento Local por meio de soluções financeiras adaptadas às necessidades 

do campo (Cresol, 2024). 

O Sistema Cresol é composto por uma Confederação e três centrais de 

crédito filiadas: Central Cresol Baser, sediada em Francisco Beltrão (PR); Cresol 

Central Brasil, sediada em Chapecó (SC); e Cresol Sicoper, sediada em Passo Fundo 

(RS). 

Unicred – Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred 

(Unicred do Brasil), opera com uma Confederação Nacional, que possui unidades 

físicas em São Paulo e Porto Alegre, e é apoiada por quatro Centrais. Essas Centrais 

coordenam as atividades das cerca de 30 Cooperativas filiadas, que juntas formam 

uma rede de 370 agências distribuídas pelo país, oferecendo atendimento e serviços 

financeiros especializados a mais de 300 mil cooperados. 
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Fundada em 11 de julho de 1994 com base na Resolução 1914 do 

Conselho Monetário Nacional (CMN), que permitiu a criação de Cooperativas de 

Crédito mútuo voltadas para as categorias profissionais específicas. Isso significa que 

profissionais de determinadas áreas como médicos e outros da área da saúde, 

poderiam se organizar para formar suas próprias Cooperativas de Crédito, 

promovendo melhores condições financeiras para seus membros. 

Ailos - assim como outros sistemas Cooperativos é regulado pelo Banco 

Central do Brasil e segue normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). O Sistema 

Ailos é um sistema de Cooperativas de Crédito presente no Brasil, formado por 13 

Cooperativas e uma Cooperativa Central (Ailos Central). 

O Ailos atua nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná 

e São Paulo, com 13 Cooperativas e 319 postos de atendimento, com mais de 1,5 

milhão de cooperados até 2023 (Ailos, 2023). 

O Sistema Ailos tem suas raízes na década de 1950, quando um grupo 

de funcionários da Companhia Hering, em Blumenau (SC), fundou a CrediHering, uma 

Cooperativa de crédito voltada para ajudar os trabalhadores a adquirirem bens 

essenciais, como casas, máquinas de costura, bicicletas e até vacas. O objetivo era 

proporcionar condições financeiras mais justas e acessíveis para os colaboradores da 

empresa. Com o tempo, a CrediHering expandiu seu atendimento para além dos 

funcionários da Hering, tornando-se acessível a toda a comunidade local. Esse 

crescimento levou à mudança de nome para Viacredi, que hoje é uma das maiores 

Cooperativas do sistema. Em 2002, com a união da Viacredi e de outras duas 

Cooperativas, foi criada a Central Cecred, que mais tarde se tornou a Central Ailos. 

Atualmente, o Sistema Ailos é formado por 13 Cooperativas e 322 postos de 

atendimento em mais de 120 municípios com uma atuação consolidada 

principalmente no Sul do Brasil.  

A história do Ailos mostra como o Cooperativismo de crédito pode evoluir 

e impactar positivamente as comunidades, proporcionando acesso a serviços 

financeiros mais acessíveis e sustentáveis. 

 

3.2 AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNDO 

 

As Cooperativas de Crédito têm desempenhado um papel crucial em 

diversos países, contribuindo significativamente para o Desenvolvimento Econômico e 
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social, apoiando a agricultura, a pequena indústria e o comércio. 

De acordo com a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), no mundo há 3 milhões de Cooperativas e 10% dos trabalhadores são 

empregados ou sócios de uma Cooperativa. As 300 maiores Cooperativas do mundo 

geraram receitas que superaram os 2,1 bilhões de dólares, ao mesmo tempo que 

proporcionaram muitos bens e serviços essenciais. Em vários países, a contribuição 

das Cooperativas para as economias nacionais é notável, porque sanou as falhas do 

mercado, empoderou as pessoas marginalizadas, criou oportunidades de emprego e 

fomentou o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2023). 

Esses modelos Cooperativos são especialmente notáveis na União 

Europeia (UE), as configurações variam consideravelmente de um Estado Membro 

para outro e fornecem acesso a financiamento em nível local e estão disseminados 

até mesmo em áreas remotas do continente. Os bancos Cooperativos empregam 

aproximadamente 712.000 pessoas na Europa (EACB, 2024). 

De acordo com a Associação Europeia de Bancos Cooperativos (EACB), 

o modelo de Cooperativismo de crédito baseia-se nos seguintes valores fundamentais: 

transparência, governação, resiliência, proximidade, compromisso social e 

solidariedade. Essas Cooperativas contribuem para a estabilidade graças à 

proximidade com seus clientes, que continuam a lhes fornecer crédito em tempos bons 

e ruins e são as principais participantes no financiamento da economia real: as famílias 

e as pequenas e médias empresas (PMEs) (EACB, 2024). 

Na Áustria, Dinamarca, Finlândia, França e Alemanha, a participação de 

mercado dos bancos Cooperativos em empréstimos varia de 20% a 60%. Na 

Alemanha, Finlândia, França e Holanda, a participação de mercado para PMEs 

representa 30% ou mais (EACB, 2024). 

Os bancos Cooperativos europeus participam do sistema financeiro e na 

economia real, gerando estabilidade e riqueza para uma região através da sua função 

financeira (promoção da poupança e concessão de empréstimos às famílias e 

pequenos e médios empresários com segmentos prioritários) e da sua função social 

(princípios fundadores, alocação de excedentes) (Castelló; Trias, 2015). O resultado 

é um modelo baseado numa gestão responsável e solidária, enraizada nos princípios 

e valores da economia social. 

O modelo Cooperativo alemão é um dos mais desenvolvidos do mundo. 

As Cooperativas de Crédito na Alemanha, conhecidas como Volksbanken e 
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Raiffeisenbanken, são instituições financeiras sólidas que apoiam principalmente 

pequenas e médias empresas, desempenhando um papel vital no fortalecimento da 

economia local, compreendem em uma estratégia uniforme, força de marca, 

informação transparente, aconselhamento sobre risco e solidariedade através de um 

esquema de proteção para cada instituição membro e para os depósitos dos clientes 

(Arribas et al., 2018). 

A França abriga algumas das maiores Cooperativas de Crédito do mundo 

- o Crédit Agricole. Os bancos Cooperativos ou mútuos pertencem a um dos seguintes 

grupos: Crédit Agricole, Credit Mutual, Banque Populaire, Crédit coopératif ou Caisse 

d'épargne, com um total de 2471 bancos locais até dezembro de 2016. O Crédit 

Agricole procura potenciar o crescimento dinâmico do grupo através de três 

segmentos de negócio prioritários: particulares, PME e explorações agrícolas e de 

empresas, além de ter um papel central no financiamento da agricultura, ajudando a 

manter a competitividade do setor em um mercado globalizado (Arribas et al., 2018). 

Na Itália, as Cooperativas de Crédito são conhecidas como Banche di 

Crédito Cooperativo (BCC) e têm uma forte presença em comunidades locais. 

Permanecem em vigor desde que o modelo começou a ser desenvolvido no país no 

final do século XIX, com o objetivo de facilitar às classes sociais desfavorecidas, tais 

como trabalhadores rurais, artesãos e proprietários de pequenos negócios para aceder 

ao crédito (Mabasa, 2023). 

Mantendo o sentido da sua missão, canalizam parte do seu lucro líquido 

anual para programas culturais, projetos com elemento artístico e conservação e 

restauro arquitetônico, onde os seus esforços complementam o trabalho do Estado. 

Igualmente importantes são os fundos destinados a subvenções e outras 

contribuições para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens, sendo 

essenciais para o financiamento de atividades agrícolas e para o desenvolvimento de 

regiões menos industrializadas, promovendo o crescimento econômico sustentável 

(Arribas et al., 2018). 

A Holanda é conhecida por suas Cooperativas de Crédito robustas, como 

o Rabobank, que é uma das maiores instituições financeiras Cooperativas do mundo. 

É uma organização bancária cooperativa composta pelo Rabobank Nederlands 

(Cooperativa registada como instituição de crédito nos Países Baixos) e pelos bancos 

locais (Mabasa, 2023). Na economia holandesa, as Cooperativas desempenham um 

papel considerável no setor agrícola e hortícola, e nos setores bancário e de seguros. 
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Centra as suas atividades no financiamento do setor agroalimentar, valoriza o espírito 

da comunidade local e procura apoiar a sua sustentabilidade a longo prazo, 

combinando a filosofia do negócio Cooperativo com relações de longo prazo com os 

clientes (Arribas et al., 2018). 

O modelo Cooperativo na Espanha, exemplificado pelas Cajas Rurales, 

é fundamental para o financiamento do setor agrícola e para o desenvolvimento de 

áreas rurais. Essas Cooperativas de Crédito ajudam a garantir a sustentabilidade 

dessas regiões, promovendo o Desenvolvimento Econômico de forma equilibrada. 

Desempenham um papel crucial no financiamento da agricultura e de projetos de 

sustentabilidade (Mabasa, 2023). 

Na Finlândia, durante muitos anos o DZ Bank forneceu apoio financeiro 

à Aktive Bürgerschaft, uma associação que promove o desenvolvimento da cidadania 

a longo prazo, atividades e organizações de caridade. OP-Pohjola é uma das maiores 

entidades corporativas que financiam as universidades finlandesas. Os bancos 

Cooperativos organizam eventos como patrocinadores de atividades juvenis, esportes, 

cultura e locais de arte locais. Eles também estão fortemente engajados na promoção 

do envolvimento dos indivíduos na sociedade em particular (Bollas-Araya et al., 2014). 

A EACB afirma que o principal desafio do modelo Cooperativo de crédito 

é manter contatos com os clientes e serviços personalizados, a contribuição para a 

estabilidade, para as economias locais e para a sociedade como um todo. Também 

nesses países, a prova inegável da identidade do modelo Cooperativa de Crédito é a 

distribuição dos seus excedentes, dado que a finalidade da obtenção de lucros é o 

seu compromisso social e o benefício da comunidade local, que são as características 

mais visíveis ao público (Cardoso Cançado et al., 2012). 

Os Bancos Cooperativos contribuem positivamente para a força das 

economias regionais. Eles são alguns dos principais contribuintes em suas áreas e 

muitas vezes são os maiores credores corporativos locais. Em média, representam 

um terço da quota de mercado no financiamento das PME (Mabasa, 2023). Na França, 

Alemanha e nos Países Baixos, a quota de mercado dos Bancos Cooperativos nos 

empréstimos às PME varia entre 30% e 70%. Os Bancos Cooperativos operam 46.500 

agências locais com uma presença densa nas áreas rurais. Muitos têm fortes laços 

com a indústria agrícola, tendo surgido de movimentos cooperativos agrícolas e 

pesqueiros, e são, portanto, especializados nesses tipos de financiamento. Além 

disso, proporcionam um apoio substancial às atividades locais através do dividendo 
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cooperativo, que atribui recursos significativos às suas partes interessadas (EACB, 

2023). 

No Equador, uma das Cooperativas de Poupança e Crédito mais 

importantes é Jardín Azuayo. Os créditos concedidos por esta Cooperativa serviram 

para investir em empreendimentos produtivos, aquisição de bens ou ativos e 

educação, cujo objetivo era a satisfação das necessidades humanas e não o 

enriquecimento pessoal. As contribuições da Cooperativa de crédito foram importantes 

para o Desenvolvimento Local, em que a Cooperação e a solidariedade facilitaram o 

acesso a recursos para construir de forma positiva as comunidades rurais de Azuay 

(Rodriguez, 2019). 

Segundo Rodriguez (2019), o objetivo da Cooperativa de Crédito do 

Jardín Azuayo é que as pessoas e a comunidades mostrem o seu potencial e que 

tenham mais poder, mais capacidade de decisão, mais autonomia para fazerem o 

melhor uso dos créditos, além disso, e os interesses do Jardín Azuayo se concretizam 

por meio de processos de educação cooperativa que fomentam uma alternativa ao 

desenvolvimento baseada na solidariedade, cooperação e organização comunitária. 

Semelhante às Cooperativas de Crédito nos EUA, as Cooperativas 

financeiras em Porto Rico foram organizadas com a mesma missão: servir pessoas 

que foram excluídas da corrente dominante financeira e oferecer serviços financeiros 

de qualidade pertencentes à comunidade. Atualmente, Porto Rico tem uma extensa 

rede de Cooperativas de Crédito comunitárias profundamente enraizadas em suas 

comunidades rurais, onde a maioria das instituições financeiras tradicionais não tem 

presença (Inclusiv, 2022). 

Durante a epidemia do Covid-19 em 2020, assim como após a passagem 

devastadora do furacão Maria em 2017, as cooperativas financeiras de Porto Rico, 

serviram como socorristas financeiros, ajudando seus membros e ativando parcerias 

comunitárias, oferecendo isenções de taxas, empréstimos de emergência, perdão de 

empréstimos, tolerância, empréstimos do Programa de Proteção ao Salário (PPP) e 

assistência técnica para pequenas empresas. As Cooperativas de Crédito 

permaneceram abertas durante a pandemia, garantindo que as necessidades 

financeiras de seus membros fossem atendidas, colocando sua saúde em risco por 

sua comunidade (Inclusiv, 2022). Este trabalho de salvar vidas foi reconhecido pelo 

povo porto-riquenho, que viu que as Cooperativas de Crédito estavam lá quando eles 

mais precisavam delas. Desde o furacão María, as cooperativas financeiras têm visto 
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um crescimento significativo de depósitos, membros e empréstimos em toda a ilha. 

As Cooperativas são empoderadoras e desenvolvidas como 

instrumentos para as partes interessadas que desejam desenvolver respostas para 

suas necessidades e expectativas e obter domínio sobre suas vidas. Participação, 

envolvimento ativo, controle e consciência crítica são essenciais para esse domínio e 

é exatamente isso que impulsiona o desenvolvimento cooperativo (Gijselinckx, 2012).   

As Cooperativas são melhores em unir comunidades do que outros 

empreendimentos econômicos. O Desenvolvimento Econômico (mesmo com 

crescimento econômico), se não for acompanhado de Desenvolvimento Social e 

emancipação, é inadequado para enfrentar os desafios que a humanidade enfrenta, 

particularmente os pobres e a classe trabalhadora (Mabasa, 2023). 

Nos Estados Unidos, há várias Cooperativas de Crédito (credit unions) 

que são populares devido ao seu tamanho, serviços oferecidos e a quantidade de 

membros. Aqui estão algumas das maiores e mais conhecidas: 

Navy Federal Credit Union (NFCU): A maior Cooperativa de Crédito do 

país, atende principalmente militares, veteranos e suas famílias. Fundada em 1933, 

tem mais de 12 milhões de membros e ativos superiores a $160 bilhões. 

State Employees’ Credit Union (SECU): Com sede na Carolina do Norte, 

a SECU é uma das maiores Cooperativas de Crédito estaduais, atendendo funcionários 

do estado e suas famílias. Fundada em 1937, possui mais de 2 milhões de membros 

e ativos que superam os $50 bilhões. 

Pentagon Federal Credit Union (PenFed): É uma das maiores 

Cooperativas de Crédito abertas ao público nos EUA, atendendo tanto militares quanto 

civis. Fundada em 1935, tem mais de 2 milhões de membros e ativos acima de $35 

bilhões (CCEDA, 2020). 

Boeing Employees Credit Union (BECU): Originalmente fundada para 

atender os funcionários da Boeing, a BECU agora está aberta ao público, 

principalmente na área de Seattle, Washington. Fundada em 1935, conta com mais 

de 1,2 milhão de membros e ativos que superam os $30 bilhões (CCEDA, 2020). 

Schools First Federal Credit Union: Focada em profissionais da 

educação e suas famílias na Califórnia, a SchoolsFirst é uma das maiores 

Cooperativas de Crédito específicas para um setor. Fundada em 1934, tem mais de 1 

milhão de membros e ativos superiores a $20 bilhões (CCEDA, 2020). 

Alliant Credit Union: Originalmente formada para atender os funcionários 
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da United Airlines, a Alliant agora oferece seus serviços a qualquer pessoa nos EUA. 

Fundada em 1935, possui mais de 600 mil membros e ativos que superam os $14 

bilhões (CCEDA, 2020). 

Essas Cooperativas de Crédito são populares devido à sua capacidade 

de oferecer taxas de juros competitivas, melhores condições de empréstimo e um foco 

mais personalizado no atendimento ao cliente, em comparação com os bancos 

comerciais tradicionais. 

Está claro que se o mundo adotasse mais as Cooperativas e as usasse 

junto com outros métodos ou políticas progressistas, o mundo não só estaria melhor 

posicionado para enfrentar desafios como pobreza, desemprego e desigualdade, mas 

também questões ambientais e de mudanças climáticas. 

 

3.3 AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA NO BRASIL 

 

As Cooperativas de Crédito representam uma abordagem inclusiva e 

orientada pela comunidade para a prestação de serviços financeiros, promovendo o 

Desenvolvimento Local e regional (Silva; Silva, 2021). A expansão das Cooperativas 

demonstra sua capacidade de promover a inclusão financeira e impulsar o 

crescimento econômico em áreas que não são atingidas pelos bancos tradicionais. 

Além disso, o crescimento das Cooperativas e dos cooperados leva à expansão de 

atividades no qual gera oportunidades de empregos e, por consequência, o aumento 

da circulação do capital na região, pois não estão focadas apenas na obtenção de 

resultados, mas principalmente no seu papel social (Bressan; Maia; Souto, 2020). 

Como as entidades não possuem fins lucrativos, os excedentes das 

operações são distribuídos na forma de “sobras” aos próprios cooperados com o 

objetivo de beneficiá-los. Os recursos que os cooperados disponibilizam na 

Cooperativa constituem fundos comuns e tendem a permanecer na própria 

comunidade, o que beneficia e contribui com as demandas para o Desenvolvimento 

Local (Alvim; Dall’Agnol, 2016). 

Com a missão de promover soluções e experiências inovadoras e 

sustentáveis por meio de cooperação, o Cooperativismo de crédito implica não 

somente nas operações financeiras que a Cooperativa mantém com seus associados, 

mas também no desenvolvimento da comunidade através de ações sociais que 

propagam a concepção cooperativista entre seus integrantes, ampliando assim a 
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conectividade das pessoas ao propósito de justiça financeira e prosperidade para a 

economia desta comunidade. 

Esses ramos de crédito frequentemente são vistos como agentes de 

mudança social, promovendo a inclusão financeira e apoiando projetos e iniciativas 

que visam melhorar as condições de vida das comunidades em que atuam. Para 

cumprir o princípio do interesse pela comunidade, é necessário que as Cooperativas 

apoiem iniciativas e projetos de cunho sustentável, tanto econômico como social, 

estando vetada a exploração de atividades mercantilistas (Meinen; Port, 2012). 

Neste sentido, as Cooperativas de Crédito também são cruciais na 

promoção da educação e da alfabetização financeira em suas comunidades, onde 

oferecem workshops, seminários e recursos que capacitam indivíduos com 

conhecimento financeiro essencial. Ao aprimorar a alfabetização financeira, as 

Cooperativas de Crédito permitem que os membros da comunidade tomem decisões 

informadas sobre orçamento, poupança, investimento e gerenciamento de dívidas. 

Conforme já citado no decorrer do trabalho, o artigo 28, da Lei n. 

5.764/71, dispõe do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e 

uma verba muito importante para o Cooperativismo, pois através dela as Cooperativas 

têm como colocar em prática o que é estabelecido em seus valores e princípios. 

Conforme o artigo, a Cooperativa tem por obrigação dispor e 

regulamentar em Estatuto pelo menos 5% das sobras liquidas apuradas no exercício, 

para o FATES. Diferente das empresas, o Cooperativismo não busca o lucro, mas sim 

seu custeamento e resultados positivos em prol da sua manutenção no mercado, 

melhores possibilidades para os que as formam e para a comunidade. Quando se 

trata dos Princípios Cooperativistas, especialmente o da Educação, Formação e 

Informação os valores são destinados em prol da sociedade. A verba que atende 

essas demandas é regulamentada pelo artigo supracitado. 

Portanto, o Cooperativismo de crédito dá muita importância à 

educação cooperativista de seus associados, funcionários, dirigentes e também à 

conscientização do entorno em que funcionam as Cooperativas de Crédito. Meinen e 

Port (2012) ainda afirmam que as iniciativas dentro do âmbito escolar, permitem que 

o movimento cooperativista tenha um futuro promissor, pois será formado por estes 

jovens alunos, que serão novas lideranças, que trazem em sua formação o conceito 

de cooperação, cidadania e do trabalho comunitário. Diante do exposto, segue os 

programas dos cincos Sistemas Cooperativistas do Brasil. 
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3.3.1 Sistema Sicoob 

 

O Sistema Sicoob criou em 2004 o Instituto Sicoob para o 

Desenvolvimento Sustentável, que executa ações conjuntas e integradas com as 

Cooperativas Singulares para promoção do Desenvolvimento Local nas diferentes 

regiões do país. Assim, com o objetivo de atender aos seus cooperados, a 

sustentabilidade está voltada em ações para retornar o capital investido pelo 

associado para a comunidade do próprio associado. A instituição busca desempenhar 

programas e projetos dentro de três Eixos: Cooperativismo e Empreendedorismo, 

Cidadania Financeira e Desenvolvimento Sustentável, alinhando assim a atuação da 

Cooperativa e os seus investimentos com responsabilidade social, esperando 

resposta para a perspectiva do que a organização espera da sociedade e vice e versa 

(Instituto Sicoob, 2021). 

 O intuito dos projetos é gerar uma mudança de comportamento, 

desenvolvimento de habilidades por meio de metodologias inovadoras e 

interdisciplinares em que os alunos passem a conhecer, analisar e aplicar os sete 

princípios cooperativistas, aprender sobre empreendedorismo e gestão das finanças 

pessoais. 

Assim, nas localidades onde as Cooperativas de Crédito pertencentes 

ao Sistema Sicoob se fazem presentes, são realizadas parcerias com as escolas 

públicas municipais, para a realização de palestras do Projeto Financinhas nas 

Escolas. Este Projeto visa apoiar professores, facilitando o diálogo sobre finanças com 

o público infantil em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

que trata da educação financeira como tema transversal. Para isso, o conteúdo é 

apresentado em linguagem lúdica e acessível ao repertório da infância, abordando 

temas como sonhos, necessidades e desejos relacionados ao contexto financeiro. O 

Programa foi lançado em 2021, é direcionado a crianças entre 6 e 10 anos do Ensino 

Fundamental (Instituto Sicoob, 2024). 

Direcionado ao público jovem e adulto, o Projeto Se liga Finanças é 

voltado a orientar microempreendedores individuais, e tem por objetivo mostrar às 

pessoas os benefícios de uma vida financeira saudável, proporcionada pelo uso 

responsável do dinheiro, além de conscientizar sobre a importância de uma boa 

gestão financeira para a prosperidade dos pequenos negócios. Na modalidade virtual, 
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a Plataforma Se Liga Finanças ON, conta com os cursos de Finanças Pessoais e 

Finanças para MEI, no formato on-line, gratuito, com atividades que facilitam a 

compreensão sobre as decisões financeiras. Em 2023 este Projeto beneficiou 13.242 

pessoas (Instituto Sicoob, 2024). 

O Instituto Sicoob, como forma de fomentar o Cooperativismo em 

escolas do Ensino Fundamental das Redes Pública e Privada e das Cooperativas 

Educacionais, através do Programa Concurso Cultural, promove a construção de 

conhecimentos geradores de práticas mais cooperativas, aprendidas e vivenciadas 

com base em valores e princípios cooperativistas, durante as atividades escolares. Os 

participantes recebem aula prática sobre o tema proposto de cada edição e são 

estimulados a criar produções textuais alinhadas e indicadas na BNCC. Os melhores 

trabalhos são selecionados e premiados em três etapas: local, regional e nacional. 

Interação, participação, trabalho coletivo e protagonismo são conceitos que 

estruturam as sequências didáticas do Concurso Cultural (Instituto Sicoob, 2024). 

O Programa Cooperativa Mirim incentiva e apoia, sob a orientação de 

um Professor Orientador, a formação de Cooperativas em escolas públicas, privadas, 

Cooperativas Educacionais e demais instituições de atendimento a crianças e jovens 

na faixa etária de 8 a 17 anos. O Programa Cooperativa Mirim possui, ainda, um 

material didático próprio, tanto para os educadores quanto para os alunos, de acordo 

com as diferentes faixas etárias. Com conteúdo dinâmico e atraente, o material é 

referência para a orientação de professores e alunos de todo o Brasil (Instituto Sicoob, 

2024). 

 

 

 

 

3.3.2 Sistema Sicredi 

 

Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de 

Crédito Cooperativo - Fundação Sicredi, fundada em 2005, executa ações conjuntas 

e integradas com as Cooperativas para promoção do Desenvolvimento Local nas 

diferentes regiões do país. A instituição busca desempenhar programas e projetos 

voltados para as comunidades e colaboradores como: 

• Cooperação na Ponta do Lápis, que leva educação financeira para regiões em 
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que estão presentes. Utiliza-se da psicologia econômica e das ciências 

comportamentais com o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão dos 

hábitos em relação às finanças (Sicredi, 2024); 

• Cooperativas Escolares, programa que acontece em parceria com instituições 

de ensino que acreditam nos princípios e valores do Cooperativismo como           proposta 

educativa (Sicredi, 2024); 

• Comitê Mulher - promove a equidade de gênero, o empoderamento e a 

capacitação de mulheres para que elas possam cada vez mais assumir novos papeis 

de protagonismo e liderança nas Cooperativas e nas comunidades (Sicredi, 2024); 

• Comitê Jovem – tem o propósito de atrair e manter jovens no Sicredi, com 

finalidade educativa, através de ações de desenvolvimento pessoal e profissional, que 

despertem o interesse deles em participar de uma organização financeira cooperativa, 

tornando-os promotores do Cooperativismo e protagonistas sociais na região onde 

moram (Sicredi, 2024); 

• Fundo Social - as Cooperativas destinam um percentual do resultado do 

exercício anterior para apoiar iniciativas promovidas por entidades privadas, sem fins 

lucrativos e legalmente constituídas; as ações apoiadas devem ser mensuráveis em 

esforço, tempo e impacto no Desenvolvimento Social (Sicredi, 2024); 

• para incentivar uma conversa leve e divertida sobre educação financeira, o 

Sicredi, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, criou uma série temática 

de histórias da Turma da Mônica que explicam para as crianças sobre a origem do 

dinheiro, orçamento familiar e como funcionam compras à vista ou a prazo. Além dos 

vídeos, tem ainda vários conteúdos especiais que ajudam os pequenos a entenderem 

ainda mais sobre o assunto (Sicredi, 2024). Cabe um destaque para o Projeto Social 

intitulado A União Faz a Vida, idealizado a partir dos princípios do Cooperativismo, o 

Projeto tem como diretriz a valorização das pessoas, acreditando ser esse o caminho 

para uma sociedade mais solidária e busca difundir a cultura da cooperação nas 

escolas e nas comunidades; o Projeto é desenvolvido em parceria com entidades e 

universidades locais e regionais, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná; 

• Sicredi na Comunidade é um hub social que tem como intuito conectar 

programas e iniciativas em prol da comunidade, oferecendo jornadas de aprendizagem 

gratuita e digital, visando o aprimoramento pessoal e profissional de cada um; vários 

são os cursos: Descomplicando o Dinheiro, Crescimento e Equilíbrio Financeiro, 
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Investir é Para Todas as Pessoas, etc (Sicredi, 2024). 

Esse modelo de organização, baseado em iniciativas geradas pelos 

próprios cidadãos, é fundamental para o Desenvolvimento Local, especialmente ao 

contribuir para a formação de poupança e o financiamento de empreendimentos. 

Essas ações, por sua vez, geram impactos positivos como a criação de empregos e a 

distribuição de renda, fortalecendo a economia local e promovendo uma maior 

equidade social (Pinho et al., 2020). 

 

3.3.3 Sistema Cresol 

 

A Cresol Central surgiu através da organização dos pequenos 

agricultores que tinham dificuldade de acesso ao crédito para investir em suas 

propriedades e lhes proporcionar melhor qualidade de vida (Silva, 2019). 

O Cresol Instituto foi criado em 2005 com o objetivo de desenvolver 

projetos educacionais com a comunidade para diversas faixas etárias e com diferentes 

temáticas, como: Mesadinha e sua Turma; Um Olhar Para o Futuro; Juventude 

Cooperativa; e Juventude Conectada. O objetivo desses projetos é colaborar com a 

comunidade, promover a sustentabilidade, fomentar a educação financeira para 

crianças, jovens e adultos (Cresol, 2024). 

Com a intenção de formar cidadão com senso crítico, capaz de ir em 

busca de direitos e que preservam valores, o Projeto Social Educando o Amanhã por 

uma Sociedade Melhor foi desenvolvido pela Cresol Base SC/RS, onde foi criado o 

mascote - O Menino Solidário, um personagem infantil, um herói não capitalista, 

preocupado em resgatar os verdadeiros valores sociais, morais e éticos. Essa ideia 

surgiu da percepção que as crianças têm do mundo, fazendo com que esse projeto 

chegue com mais facilidade aos adultos. A simplicidade e a curiosidade infantil 

permitem que as ideias sejam transmitidas de forma pura e inspiradora, impactando 

positivamente não apenas o ambiente em que estão inseridas, mas também aqueles 

ao seu redor (Rosa, 2019). 

Na Cresol, o Fundo Social desempenha um papel crucial no respaldo de 

iniciativas voltadas para o desenvolvimento das comunidades. A alocação estratégica 

de recursos visa beneficiar projetos destinados aos públicos de todas as faixas etárias, 

com atenção especial para crianças, adolescentes, jovens e mulheres. No 

aprimoramento da formação educacional em diversos níveis e ambiente, a Cresol 
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dispões de projetos para a expansão do acervo de bibliotecas, capacitação de 

profissionais, contratação de facilitadores de oficinas, elaboração de atividades 

inclusivas, iniciativas de preservação ambiental, aprimoramento da infraestrutura de 

instituições educacionais, entre outras iniciativas (Cresol, 2024). 

Em 2023, as ações de Educação Financeira promovidas pela Cresol 

impactaram mais de 15 milhões de pessoas, por meio de transmissões ao vivo, talk 

shows, eventos, palestras, participações em programas de TV, rádio e podcasts e 

iniciativas em mídias sociais. Somente os Projetos Educacionais desenvolvidos em 

parceria com Secretarias de Educação, escolas e multiplicadores atenderam mais de 

25 mil crianças e jovens (Cresol, 2024). 

No entender de Rosa (2019), os Projetos Sociais são formas de fazer 

crescer nos indivíduos conscientização perante o papel que cada um tem na 

sociedade, além disso, despertam dentro de cada um a solidariedade, com o objetivo 

de melhorar um ou mais aspectos de uma sociedade. 

 

3.3.4 Sistema Unicred 

 

O Instituto Unicred teve início em 1989 com a Fundação da Unicred Vale 

das Antas, em Casca, no Rio Grande do Sul. Considerado o braço social do Sistema 

Unicred, é uma organização sem fins lucrativos que possui a finalidade de fomentar 

projetos de relevância, impacto e mérito, desenvolvidos em conjunto com as 

Cooperativas. 

Na Unicred ainda não há um plano unificado, cada Central e Cooperativa   

do Sistema está direcionando seus esforços para atender a um grupo específico de 

público. Por exemplo, a Unicred Integração se destaca por sua especialização em 

projetos sociais, com uma metodologia única de Educação Financeira para crianças. 

Da mesma forma, a Central Conexão administra o programa Unicred.edu, voltado 

para estudantes universitários de diversas áreas, incluindo saúde (Unicred Brasil, 

2023). 

Com o objetivo de expandir ainda mais a capacidade de geração de 

valor, as Centrais e Cooperativas Unicred desenvolveram uma série de ações sociais 

que levam em conta as necessidades locais e que estão alinhadas aos princípios e 

valores do Cooperativismo. O Projeto Casulo RS beneficiou um total de 6.207 crianças 

e adolescentes em 2023, sendo 914 deles através das doações do Sistema Unicred. 
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Desde o seu início em 2020, o projeto já entregou mochilas e materiais escolares para 

15.729 crianças e adolescentes. Além disso, foram destinadas 822 mochilas e kits 

escolares para as crianças afetadas pelas enchentes em Lajeado-RS, e mulheres da 

Região Metropolitana de Porto Alegre também foram beneficiadas através da geração 

de renda na etapa de costura dos produtos (Unicred Brasil, 2023). 

O Unibem é um programa do Instituto Unicred Geração que objetiva 

apoiar ações que incentivem o fortalecimento dos valores do Cooperativismo e a 

sustentabilidade de projetos locais idealizados por microempreendedores individuais 

(MEI) ou microempresas (ME) (Unicred Brasil, 2023). 

 

3.3.5 Sistema Ailos 

 

A Ailos está conectada com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (OSD), realizando, ao longo de todo ano de 2023, ações que alcançaram 

as comunidades das regiões onde as Cooperativas estão inseridas (Ailos, 2023). 

O envolvimento das Cooperativas com as comunidades endossa o 

compromisso com o Desenvolvimento Sustentável, a inovação, o Cooperativismo e a 

Educação Financeira e Empreendedora. Além do contato diário com os cooperados, 

o     relacionamento é feito por meio da participação ativa em instituições e entidades de 

classe. Neste sentido, a Ailos está próxima de entidades que reconhecem e 

impulsionam o Desenvolvimento Sustentável, como Selo Social, Observatório Social, 

Junior Achievement e o movimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 

O Ailos Educação é o programa de educação e desenvolvimento de 

cooperados, famílias, empresas e comunidades oferecido pelas Cooperativas Ailos 

desde 2002, cuja finalidade é promover a educação e o desenvolvimento das 

comunidades em que atuam. Todos os eventos são custeados pelas Cooperativas, 

por meio dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

(FATES). 

Por meio do Ailos Educação são disponibilizados cursos, palestras e 

eventos, digitais e presenciais, de forma totalmente gratuita, nos seguintes eixos: 

Educação Financeira, Empreendedorismo, Cooperativismo, Sustentabilidade, 

Competências Profissionais, Cultura e Bem-estar. 

Ao longo de todo ano de 2023, realizou ações que alcançaram as 
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comunidades das regiões onde as Cooperativas estão inseridas, como: 

• 1ª Corrida Fomentando o Turismo – Realizada em parceria com a Câmara 

dos Dirigentes de Lojas na cidade de Içara-SC; a corrida de rua, aberta a toda 

comunidade, contou com mais de 200 participantes. O evento foi inclusivo e contou 

com o apoio da equipe Pernas Solidárias, que auxilia pessoas com deficiência física. 

Além de estimular a prática de hábitos saudáveis e o turismo da região, a Cooperativa 

distribuiu mais de 400 kits de materiais orientativos sobre Cooperativismo e educação 

financeira (Ailos, 2023); 

• Rodada de Negócios - ao longo de 2023 a Acredicoop realizou diversas 

Rodadas de Negócios com objetivo de fomentar a troca de experiências e criar 

conexões entre empreendedores da região. Para contribuir com negócios conduzidos 

por mulheres, a Cooperativa também realizou uma edição especial da rodada 

exclusiva com empreendedoras, ampliando as oportunidades de negócio (Ailos, 2023); 

• Riqueza Compartilhada - em parceria com a instituição Somos Natureza, a 

Credifoz realiza o projeto Riqueza Compartilhada, que consiste em levar conteúdo de 

Educação Ambiental e distribuir mudas de árvores para crianças nas escolas; em 2023 

foram visitadas 14 escolas e alcançadas 1.308 crianças que estudam entre o 4º e 6º 

ano (Ailos, 2023). 

Alinhadas aos princípios cooperativistas – Educação, Formação e 

Informação e Interesse pela Comunidade, as Cooperativas Ailos se empenham em 

levar conteúdo de qualidade ao maior número de pessoas. A Turminha Ailogs, criada 

em 2022, nasceu com a missão de ensinar crianças de 6 a 9 anos sobre 

Cooperativismo e Educação Financeira, de uma forma divertida e pedagógica. No ano 

de 2023 foram lançados três novos episódios, que marcam a aventura intergaláctica 

com a tratativa de temas como sustentabilidade ambiental, escolhas de consumo e o  

valor do dinheiro (Ailos, 2023). 

Nas comunidades onde as Cooperativas de Crédito estão presentes, os 

recursos investidos pelos poupadores locais são direcionados para linhas de crédito 

que beneficiam outros associados da mesma cidade ou região. Essa dinâmica garante 

que os recursos permaneçam na comunidade, fortalecendo a economia local e 

promovendo o Desenvolvimento Regional. Esse cenário torna a aplicação dos recursos 

captados um diferencial significativo em comparação aos bancos comerciais, que não 

necessariamente mantêm o capital dentro da mesma comunidade. 

Além disso, as Cooperativas de Crédito têm uma vantagem tributária em 
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relação às empresas tradicionais, pois não estão sujeitas às mesmas cargas fiscais. 

Essa característica pode ser um atrativo importante para os associados, que veem na 

Cooperativa uma opção mais vantajosa e alinhada com o desenvolvimento da própria 

comunidade. Ao optar por se associar a uma Cooperativa de Crédito, os membros não 

apenas acessam melhores condições financeiras, mas também contribuem para o 

fortalecimento econômico local, estabelecendo um ciclo virtuoso de crescimento e 

prosperidade. Oferecer serviços de alta qualidade pelo menor preço possível é uma das 

virtudes das Cooperativas (Gijselinckx, 2012). 

Segundo Búrigo et al. (2021), as Cooperativas de Créditos viabilizam não 

só transações financeiras nas comunidades que estão inseridas, como também 

desenvolvem atividades econômicas ligadas ao agronegócio, indústria e serviços, 

refletindo diretamente no Desenvolvimento Econômico dos associados, fazendo com 

que gire capital dentro do próprio município através do incentivo ao crédito consciente, 

fomentando a Educação Financeira de seus cooperados, baseados nos princípios 

cooperativistas de auxílio mútuo na economia sistemática da atualidade, e também 

através da assistência financeira. 

O Cooperativismo como agente de Desenvolvimento Econômico e 

Social pode ser uma alternativa para vencer os desafios e os obstáculos comunitários. 

As Cooperativas de Crédito formam estruturas constituídas de maneira democrática e 

espontânea, com base nas necessidades de serviços e produtos financeiros da 

sociedade, sendo que os benefícios gerados, devem, necessariamente, retornar aos 

sócios por meio de uma boa governança e de seu equilíbrio financeiro, provando ser 

um modelo sustentável e moderno.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esse Capítulo apresenta como a pesquisa foi conduzida, quais métodos 

foram utilizados para a coleta e análise dos dados e a justificativa para a escolha 

dessas abordagens. 

 

4.1. TIPO E ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Este estudo se caracteriza como uma Pesquisa Qualitativa e 

Exploratória, com o objetivo de compreender o impacto do Cooperativismo de Crédito 

no desenvolvimento socioeconômico da cidade de Franca - SP. A abordagem 

qualitativa foi escolhida devido à necessidade de analisar as percepções e impactos 

subjetivos das ações das Cooperativas sobre a comunidade local. 

Além disso, o estudo possui um caráter descritivo, pois busca identificar 

e descrever as ações promovidas pelas Cooperativas de Crédito e seu papel no 

Desenvolvimento Local. 

 

4.2. ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Para alcançar os Objetivos propostos, foi adotada a Pesquisa 

Documental e Bibliográfica. Foram analisados relatórios institucionais, como os 

documentos de sustentabilidade das Cooperativas Singulares do Sicoob 

(Credicocapec, Credimogiana e 3 Colinas), além de publicações acadêmicas sobre o 

impacto do Cooperativismo no Desenvolvimento Econômico e Social. 

Adicionalmente, foi realizada uma análise de dados secundários, 

obtidos em bases como: 

 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

• Relatórios do Banco Central do Brasil sobre Cooperativismo de Crédito; 

• Documentos institucionais das Cooperativas analisadas. 
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4.3. UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O estudo tem como universo as três Cooperativas Singulares do Sistema 

Sicoob que foram fundadas no Município de Franca - SP: 

 

1) Sicoob Credicocapec 

2) Sicoob Credimogiana 

3) Sicoob 3 Colinas 

 

A escolha por conveniência destas Cooperativas justifica-se por sua 

atuação significativa na economia local, promovendo ações de inclusão financeira e 

desenvolvimento comunitário. 

O Sistema Sicoob, maior sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, 

desenvolve diversos projetos e ações sociais nas comunidades onde atua, refletindo 

seu compromisso e alinhando suas ações aos princípios cooperativistas e 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Por ser a 

única instituição financeira presente em 401 municípios buscando promover o 

Desenvolvimento Econômico e Local com o compromisso da redução das 

desigualdades, escolheu-se o Sistema Sicoob da cidade de Franca, especificamente 

as três Cooperativas de Crédito que tiveram sua origem na cidade, para serem 

analisados os resultados de seus projetos e ações sociais junto à comunidade local. 

 

4.4. COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental, analisando 

os Relatórios de Sustentabilidade das Cooperativas referentes ao ano de 2023, 

disponíveis publicamente nos sites oficiais das instituições. Além disso, foram 

consideradas informações provenientes de fontes acadêmicas, governamentais e de 

órgãos reguladores. 

Para garantir uma visão ampla do impacto das Cooperativas, foram 

analisados indicadores sociais e econômicos, como: 

 

• Crescimento do número de cooperados; 
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• Volume de crédito concedido às pequenas empresas; 

• Investimentos em ações sociais e educacionais promovidas pelas 

Cooperativas. 

 

4.5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados seguiu uma abordagem qualitativa e interpretativa, 

baseada em Análise de Conteúdo, identificando padrões e relações entre as ações 

das Cooperativas e os impactos no Desenvolvimento Local. Os relatórios foram 

categorizados em três eixos principais: 

 

1) Cidadania Financeira – ações voltadas para a educação financeira e inclusão 

bancária da população; 

2) Desenvolvimento Sustentável – projetos ambientais e sociais promovidos 

pelas Cooperativas; 

3) Empreendedorismo e Cooperação – estímulo à economia local por meio de 

linhas de crédito acessíveis e programas de incentivo ao empreendedorismo. 

 

O tratamento dos dados envolveu a identificação de padrões e 

tendências nos relatórios, buscando evidências do impacto positivo das Cooperativas 

no desenvolvimento socioeconômico da cidade. 

 

4.6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Como toda pesquisa, este estudo apresenta algumas limitações: 

 

• A análise foi baseada em documentos institucionais das Cooperativas, o que 

pode refletir apenas a perspectiva da organização, sem considerar 

integralmente a visão dos cooperados e da comunidade. 

• Não foram realizadas entrevistas ou questionários com cooperados e 

beneficiários das ações sociais, o que poderia enriquecer a compreensão do 

impacto real das iniciativas. 

• O estudo se restringe ao Município de Franca - SP, não extrapolando o 
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impacto do Cooperativismo de Crédito a outras regiões do Brasil. 
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5 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DESEMPENHO DE 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

 

Anteriormente, foram discutidas a importância e as peculiaridades das 

Cooperativas de Crédito. Nesta etapa de apresentação dos resultados, serão 

apresentados projetos e ações de âmbito educativo e social realizadas pelas 

Cooperativas de Crédito Singulares fundadas na cidade de Franca - SP. 

 

5.1 COOPERATIVAS DE CRÉDITO COMO INSTRUMENTO SOCIAL: IMPACTOS 

DE AÇÕES DA COOPERATIVISTA 

 

Compreender como o Desenvolvimento acontece em um determinado 

local ou região é uma oportunidade para detectar experiências exitosas que podem 

ser implementadas em outras localidades, ou corrigir erros que se verifiquem, de 

acordo com a realidade. 

O envolvimento das Cooperativas com a comunidade transcende a 

concessão de recursos, funcionando como importante agente de transformação e com 

forte impacto social, contribuindo para o fortalecimento da economia do país, à medida 

que promove ações visando atender às demandas financeiras dos associados, 

colaborando para o equilíbrio e Desenvolvimento Econômico aliado ao social. Para 

uma instituição financeira cooperativa e os integrantes deste movimento social 

organizado, o lucro é a soma de forças, o crescimento econômico conjunto é a 

melhoria da vida em comunidade, que gera emprego e renda, assegura saúde, 

segurança, educação, cultura e lazer. Embora haja o foco financeiro, há de se 

evidenciar que qualquer que seja a Cooperativa ela está incrustada na base social, 

logo, pressupõe-se que em sua gestão haja como meta o equilíbrio entre o econômico 

e o social. Isso fica claro quando se refere a alguns princípios, como é o caso do 

interesse pela comunidade, formação, informação e educação, ações que só poderão 

ser realizadas se houver um suporte financeiro (IPEA, 2019). 

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 2019) realizou 
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um estudo que avaliou dados econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem 

a presença de Cooperativas de Crédito, entre 1994 e 2017 e cruzou informações do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegando à conclusão que o 

Cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios 

em 5,6%, ao prover os recursos necessários para mobilizar o consumo e o 

investimento de famílias e empresas, trazendo uma forte evidência que a presença 

das Cooperativas impacta positivamente a produção e a renda nessas economias. A 

cada R$ 1 em créditos concedidos pelas Cooperativas, são mobilizados R$ 2,45 (em 

renda) entre os demais agentes e atividades da economia brasileira (FIPE, 2019). 

Ao mobilizar os recursos e as atividades nos municípios, as 

Cooperativas de Crédito colaboram direta e indiretamente para criação e manutenção 

de vínculos formais de emprego nas economias municipais. Por exemplo, no estado 

de Minas Gerais, onde é forte o movimento Cooperativista, há média de 70 

empregados por Cooperativa, de acordo com o relatório do Sindicato e Organização 

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Sistema OCEMG, 2019). 

Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 2019), 

o efeito da presença de Cooperativas resulta em um aumento de 6,2% nas vagas de 

trabalho formal nos municípios. A cada R$ 35,8 mil concedidos pelas Cooperativas, 1 

novo posto de trabalho é criado na economia brasileira. A presença de Cooperativas 

de Crédito proporciona condições mais favoráveis para a abertura e manutenção de 

estabelecimentos empresariais nos municípios em relação àqueles que não dispõem 

de Cooperativas, impulsiona o desempenho das economias locais, influindo 

positivamente sobre a remuneração dos empregados nesses municípios e, dessa 

forma, aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, 

portanto, o empreendedorismo local (FIPE, 2019). 

Quando as Cooperativas de Crédito fornecem serviços financeiros 

acessíveis e destinam os resultados para programas e iniciativas comunitárias, 

evidenciam seu compromisso em promover a melhoria da qualidade de vida dos 

associados, bem como da comunidade em geral. Kapelinski et al. (2020) destacaram 

a importância da parceria das Cooperativas de Crédito Cresol e Sicredi, na realização 

de um trabalho que proporcionou resultados satisfatórios no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de Cerro Azul, do Município de Cerro Largo RS. As 

Cooperativas colaboram com o público vinculado ao CRAS, com recursos financeiros 

e com apoio em ações e projetos. Dessa forma, foi possível constatar que a parceria 
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do CRAS com as referidas Cooperativas de Crédito contribui para o Desenvolvimento 

Social e Econômico do Município. 

Através de Estudo de Caso, Marques e Costa (2021) mostraram os 

impactos positivos no Desenvolvimento Local da cidade de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul (MS), capital de atuação do Comitê Ação Social da Cooperativa de 

Crédito Sicredi União MS/TO. O estudo evidenciou a importância da atuação do 

comitê pelas ações e aponta que essas contribuem e agregam valor à sociedade, 

principalmente para a região onde a Cooperativa está inserida, não apenas em 

documentos publicados e comprometimentos realizados publicamente; revela-se, na 

prática, que esse interesse pela população produz efeitos no Desenvolvimento Local. 

As Cooperativas têm também um papel importante na Sustentabilidade, 

colaborando inclusive com a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano nos 

Municípios (IDHM). Segundo Cenzi (2009), nas localidades com forte presença de 

Cooperativas os IDHM são sensivelmente maiores aos das regiões onde não há 

Cooperativas. Como uma Cooperativa deve sempre demonstrar interesse pela 

comunidade na qual está inserida, em decorrência do 7º Princípio Cooperativista, isso 

acaba por melhorar a qualidade de vida não apenas de seus associados, mas das 

pessoas que pertencem à comunidade onde ela está colocada, o que colabora para a 

melhoria do IDHM da região. 

O IDHM é uma maneira de avaliar o Desenvolvimento Humano de um 

país, levando em consideração não apenas aspectos econômicos, mas também 

sociais e educacionais. Souza (2008) explica que este Índice abrange a riqueza, 

alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade, com o intuito de medir o bem-

estar de uma população, assim como caminhos para um melhor acesso a 

oportunidades. Neste sentido, por meio da educação, formação e informação, as 

instituições Cooperativas demonstram sua relevância através de seu 

comprometimento e busca constante por melhorias que impactam positivamente a 

vida dos associados. Isso pode justificar a elevação do IDHM nos municípios onde 

estão instaladas (Brum et al., 2018). 

 

 

 

5.2 AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL DAS SINGULARES SICOOB FUNDADAS NA 

CIDADE DE FRANCA - SP 
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A cidade de Franca, localizada na Região Nordeste do Estado de São 

Paulo, situa-se a 400 km por via rodoviária da capital do Estado. Segundo estimativas 

do IBGE (2024), a população estimada de Franca corresponde a 364.331 habitantes 

e ocupa o 20º lugar em termos de maior população do Estado.  

Em 2021, o PIB per capita era de R$ 31.450,10. Na comparação com 

outros municípios do Estado, fica na posição 334 dentre os 645 municípios do Estado. 

Já o percentual de receitas externas em 2023 era de 58,65%, o que o coloca na 

posição 563 dentre os 645 municípios do Estado. No que concerne aos indicadores 

sociais, enquanto instrumentos de interpretação da realidade social, mostram como o 

município vem evoluindo em alguns aspectos. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) avalia o desenvolvimento dos municípios brasileiros; com base no 

IBGE (2010), trata-se de uma medida composta de indicadores de três dimensões: 

longevidade, educação e renda. O IDHM varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, 

maior o Desenvolvimento Humano. O IDHM de Franca é de 0, 780, índice considerado 

Alto, o que faz com que o Município ocupe a 128ª posição dentre os 5.565 municípios 

brasileiros (IBGE, 2024). 

A principal atividade econômica desenvolvida na cidade é a produção 

calçadista dos indivíduos no entorno e interior de Franca. Além do setor calçadista, 

Franca também possui fábricas de lingerie, móveis, estofados e produtos 

metalúrgicos, contribuindo para a diversificação industrial. A agricultura e pecuária são 

fundamentais para a economia da região. Os principais produtos agrícolas incluem: 

café, cana de açúcar, milho e soja, pecuária de leite e de corte. 

A cidade tem diversas universidades e centros de ensino, como o Centro 

Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, Universidade de Franca, 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Faculdade de Direito de Franca. O setor 

de saúde também é relevante, com hospitais, clínicas e profissionais especializados. 

O conjunto dessas atividades torna Franca uma cidade economicamente forte e 

influente no interior de São Paulo. 

Atualmente a cidade conta com as seguintes Cooperativas de Crédito: 

Sicoob Credicocapec; Sicoob Credimogiana; Sicoob 3 Colinas; Sicoob Credicitrus; 

Sicoob Cocred; Sicoob Crediagro; Sicoob Paraisocred; Sicoob Mantiqueira (Unimais); 

Sicoob Sacramento; Coopluiza; Coopcreer; Cresol e Sicredi. 

Apesar do conhecimento acerca das Cooperativas de Crédito e dos 
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números gerados em cada uma, diversas ações são desenvolvidas através delas e 

pouco se sabe sobre o impacto e relevância dos resultados obtidos. Nesse contexto, 

surge o escopo central deste estudo, que consiste em analisar os tipos de ações 

desenvolvidas pelas Cooperativas de Crédito nas comunidades em que atuam, bem 

como discutir as possíveis transformações e o desenvolvimento provocado por essas 

ações em três Cooperativas Singulares fundadas na cidade de Franca - SP. 

 

5.2.1 Sicoob Credicocapec 

 

A Cooperativa de Crédito Credicocapec, denominado Sicoob 

Credicocapec, é uma Cooperativa de Crédito Singular, instituição financeira não 

bancária, fundada em 25/10/1991, filiada à CCC Estado São Paulo – Sicoob SP e 

componente da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob – Sicoob 

Confederação, em conjunto com outras Cooperativas Singulares e Centrais. 

O Sicoob Credicocapec atua ativamente junto à comunidade com 

projetos na área de Responsabilidade Social durante os 34 anos de existência da 

Cooperativa na cidade de Franca - SP. Atualmente conta com 11 postos de 

atendimento, presentes nas cidades: Franca - SP (Matriz), Ribeirão Preto - SP, 

Pedregulho - SP, Claraval - MG, Capeting - MG, Ibiraci - MG, além de uma agência 

digital e com mais de 14.000 cooperados. 

Consciente do seu papel social, adota uma postura, comportamento e 

ações que promovam o bem-estar da comunidade interna e externa, bem como atua 

como incentivadora da prática cooperativista, estimulando projetos ligados ao Instituto 

Sicoob; a Figura 4 ilustra os eixos trabalhados com a comunidade: Cidadania 

Financeira, Cooperativismo Empreendedorismo e Desenvolvimento Sustentável: 
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Figura 4 – Projetos ligados ao Instituto Sicoob 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

 

 

Para a realização e o desenvolvimento desses projetos a Sicoob 

Credicocapec utiliza os recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social (FATES), que é destinado às atividades educacionais, à prestação de 

assistência aos associados, seus familiares e empregados da Cooperativa, sendo 

constituído pelo resultado dos Atos Não-cooperativos e percentual das Sobras 

Líquidas do Ato Cooperativo, conforme determinação estatutária. A seguir, a Figura 5 

mostra a composição do saldo de passivos sociais e estatutárias, e os respectivos 

detalhamentos: 

Figura 5 – Composição dos saldos e passivos sociais 2023/2024 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2024. 
 

Sem esse fundo, a Cooperativa não contribuirá de forma plena e eficaz 

para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social dos cooperados. 
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No Eixo Cidadania Financeira, o Programa Se Liga Finanças é um curso 

de formação de jovens em educação financeira. Através de workshops, palestras e 

materiais educativos, o Programa aborda temas essenciais como elaboração de 

orçamentos, gestão de dívidas, planejamento de investimentos e consumo 

consciente. Para cada tipo de público, usa uma linguagem diferente. 

O Projeto é o primeiro voltado para crianças e jovens e não só contribui 

para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados, mas também fortalece 

o relacionamento do Sicoob com essa nova geração. O sucesso do Programa é 

grande e consolida parcerias importantes com outras instituições como prefeituras, o 

CIEE e o Tribunal de Justiça. 

O Programa de Educação Financeira é direcionado aos alunos do 

Ensino Fundamental II, abordando os valores como cooperação, participação, 

autoconhecimento e senso de comunidade para estimular comportamentos que 

auxiliem na criação de bons hábitos financeiros e de cidadania. Na Figura 6, os 

voluntários ministraram palestras na Escola Caetano Caprício e no CIEE da cidade de 

Franca: 

 

 

Figura 6 – Ações de educação financeira realizadas durante o ano de 2023. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

Também fomentando a educação financeira e a prosperidade da 

comunidade, a Credicocapec organizou atividades voltadas para crianças, como 

contação de histórias que ressaltaram a importância da Educação Financeira desde 

cedo, além de workshops de finanças pessoais, nas quais os participantes 

aprenderam a gerenciar suas finanças de maneira eficaz e sustentável, por meio de 

dicas práticas e acessíveis. A Figura 7 apresenta o Projeto Financinha em escola de 

Franca: 
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Figura 7 – Projeto Financinhas em Franca. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

Os voluntários da Credicocapec levaram o conteúdo do Instituto Sicoob 

a diversas escolas e centros de treinamento, alcançando mais de 900 pessoas, 

incluindo membros da comunidade e filhos de colaboradores.  

A Cooperativa acredita que precisa preparar os jovens para assumir o 

seu papel na sociedade de forma consciente, para serem protagonistas das suas 

histórias, e poderem contribuir com o aumento da competitividade, e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que ali estão inseridas. 

Disseminar a cultura cooperativista, empreendedora e financeira nas 

escolas é um meio de levar informação e conhecimento para as crianças e jovens, 

promover a integração entre as pessoas, formar lideranças e atores sociais. Essa é 

uma das prioridades da Cooperativa. 

 O evento da Semana do Cooperativismo tem como finalidade difundir a 

cultura cooperativista e dar visibilidade às boas práticas implementadas pelas 

Cooperativas. A Credicocapec, por intermédio de seus voluntários, realizou junto aos 

alunos do Ensino Fundamental I da Escola Caetano Caprício o plantio de verduras, 

como alface, rúcula e couve, que servirão para o consumo próprio na escola. A 

entidade ofereceu a estrutura necessária para a formação da horta. E para que os 

alunos possam fazer o plantio de maneira correta, foi realizada uma oficina de mini 

horta com canteiros para o plantio das mudas, iniciando o trabalho com a explicação 
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de conceitos de cultivo da terra. A Figura 8 ilustra o plantio da mini horta na Escola: 

 

 

Figura 8 – Plantio da mini horta na escola. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

A Cooperativa interfere no ambiente através de projetos voltados para o 

Desenvolvimento Econômico, social e cultural. No Dia de Cooperar na Escola Aldo 

Prata os voluntários da Credicocapec, junto com os voluntários da escola, 

revitalizaram o Parque de Pneus da Escola, que necessitava de cuidados de limpeza 

e pintura, conforme mostra a Figura 9: 

 

 

Figura 9 – Manutenção do Parque dos Pneus da Escola Aldo Prata no dia do Cooperativismo. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

No Eixo Desenvolvimento Sustentável, a Credicocapec beneficiou 2277 

pessoas na cidade de Franca e região, com as ações Cadeia Sustentável e o 

Programa COOPERA. 

O COOPERA é um programa de pontos que valoriza o relacionamento 

com os produtos do Sicoob e com o marketplace do COOPERA, trazendo 
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recompensas em formato de Pontos COOPERA, que podem ser trocados por diversos 

produtos e serviços. Também os pontos podem ser doados para diversas entidades 

cadastradas ou ações sociais que estão disponibilizados no site do COOPERA. A 

Figura 10 registra a realização de ações sociais através das doações do COOPERA 

às entidades beneficiadas: 

 

 

Figura 10 – Atividades realizadas através de doações do COOPERA. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

Como parte das ações do Instituto Sicoob, o Programa Voluntário 

Transformador objetiva fomentar e desenvolver o voluntariado entre os colaboradores 

e dirigentes da instituição. São ações coordenadas em um ciclo formado pelas 

seguintes etapas: sensibilização, adesão, formação, engajamento e reconhecimento, 

contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

correspondentes a cada um deles. 

Os colaboradores e dirigentes, associados ao Instituto Sicoob, têm a 

oportunidade de participar ativamente como voluntários dos programas e projetos da 

organização com seu desenvolvimento pessoal e, consequentemente, com a 

construção de um mundo melhor. No ano de 2023 este Programa beneficiou, em 

Franca e região, 1757 pessoas em ações extra-portifólio.  

 O Dia C, ou Dia de Cooperar, é um programa que une, celebra e dá 

visibilidade às ações de impacto socioambiental das Cooperativas brasileiras. Essas 

ações são definidas e executadas pelas próprias Cooperativas durante o ano todo. 

Este evento anual, que ocorre na primeira semana de julho, é uma celebração do 

Sétimo Princípio do Cooperativismo: o Compromisso com o Desenvolvimento 

Sustentável das comunidades onde estão inseridas.  
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Na região de Franca ocorreram diversas atividades sociais, como 

doação de sangue e arrecadação de alimentos, que foram distribuídos em várias 

entidades da região. O Lar de Ofélia, na cidade de Franca, que abriga 180 idosos, 

recebeu todo o mantimento que foi arrecadado. A Figura 11 mostra os voluntários 

entregando os mantimentos no Lar de Ofélia: 

 

 

Figura 11 – Entrega de mantimentos no lar de Ofélia em Franca. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 
 
 

 O Concurso Cultural faz parte do Eixo Cooperativismo-

Empreendedorismo que busca fomentar o Cooperativismo em Escolas do Ensino 

Fundamental das Redes Pública e Privada e das Cooperativas Educacionais. Os 

participantes recebem aula prática sobre o tema proposto de cada edição e são 

estimulados a criar produções textuais alinhadas e indicadas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Os melhores trabalhos são selecionados e premiados em 

três etapas: local, regional e nacional. 

A Credicocapec, por meio dos voluntários, realizou ações culturais na 

Escola Municipal Professor Aldo Prata e na Escola Dr. Valeriano Gomes do 

Nascimento (Caic Emeb), localizadas no Bairro City Petrópolis, em Franca. Foram 

realizadas palestra e workshop sobre os temas Finanças e Cooperativismo, para os 

alunos do Ensino Fundamental. A Figura 12 apresenta os alunos participando das 

palestras e ações do Concurso Cultural: 
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Figura 12 – Ações do concurso cultural nas escolas em Franca. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

Para a Cooperativa, a relevância do crescimento pessoal e social de 

seus membros reafirma que o saber adquirido pelos colaboradores se reflete na 

comunidade com a qual cada um deles interage. Essa observação é uma validação 

do cumprimento do Quinto Princípio do Cooperativismo: Educação, Formação e 

Informação. 

Dito isso, o Empretec é o principal programa de formação de 

empreendedores do mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil. O 

Sicoob, em parceria com o Sebrae, oferece o treinamento intensivo Empretec para o 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras. 

O Sebrae-SP e o Sicoob Credicocapec concluíram uma turma do 

Empretec Rural, no auditório do Sicoob Credicocapec do Distrito Industrial, em Franca. 

O seminário, realizado em fevereiro de 2023, capacitou 16 participantes em seis dias 

de imersão, com abordagem das dez características de comportamento 

empreendedor em 60 horas de capacitação. A Figura 13 ilustra a participação no curso 

da Empretec Agro: 
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Figura 13 – Curso Empretec Agro. 
Fonte: Sicoob Credicocapec, 2023. 

 

Durante o Empretec, os participantes desenvolveram competências 

como busca de oportunidades e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência 

de qualidade e eficiência, busca de informações, estabelecimento de metas, 

persuasão e ampliação da rede de contatos, entre outras. 

Com isso, a Sicoob Credicocapec tem a oportunidade de contribuir no 

desenvolvimento de seus cooperados, capacitando-os e desenvolvendo suas 

habilidades empreendedoras para o Mercado de Trabalho. 

 

5.2.1.1. Ações da Sicoob Credicocapec e sua Contribuição para os ODS-ONU 

 

As ações sociais e econômicas desenvolvidas pela Sicoob Credicocapec 

demonstram um alinhamento significativo com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na 

Agenda 2030. Através de programas de Educação Financeira, Incentivo ao 

Empreendedorismo e Desenvolvimento Sustentável, a Cooperativa contribui 

diretamente para o fortalecimento da economia local e para a melhoria da qualidade 

de vida da comunidade onde atua. 

Dentre os 17 ODS, as iniciativas da Sicoob Credicocapec estão mais 

fortemente relacionadas aos Objetivos 1, 4, 8, 11, 12 e 17, conforme apresentado no 

Quadro 1: 
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Quadro 1 – Contribuição das iniciativas da Sicoob Credicocapec para cada Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável. Franca - SP, 2025. 
 

ODS Contribuição 

ODS 1 – Erradicação 
da Pobreza 

A Cooperativa contribui para a Erradicação da Pobreza ao oferecer 
acesso a crédito com taxas justas, permitindo que pequenos 
empreendedores e agricultores tenham condições de expandir seus 
negócios. Além disso, o programa de doações do COOPERA, que 
arrecada e distribui recursos para entidades sociais, reforça o 
compromisso da Cooperativa com o Desenvolvimento Inclusivo. 

ODS 4 – Educação de 
Qualidade 

As iniciativas de Educação Financeira da Cooperativa, como os Projetos 
Se Liga Finanças e Financinhas, capacitam crianças, jovens e adultos 
para gerenciar melhor seus recursos financeiros, incentivando um 
comportamento econômico mais responsável. Essas ações promovem a 
inclusão financeira e aumentam a consciência sobre a importância do 
planejamento financeiro para uma vida sustentável. 

ODS 8 – Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico 

O apoio da Sicoob Credicocapec ao empreendedorismo local e a oferta 
de linhas de crédito acessíveis para microempreendedores e pequenos 
negócios promovem a geração de empregos e o crescimento econômico 
sustentável na cidade de Franca e região. Além disso, a parceria com o 
Sebrae-SP para o curso Empretec Agro fortalece a capacitação de 
empreendedores do setor agrícola, gerando oportunidades e inovação no 
setor produtivo. 

ODS 11 – Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis 

As ações de revitalização de espaços públicos e de incentivo à agricultura 
urbana, como o plantio de mini hortas em escolas e a manutenção de 
áreas comunitárias, promovem práticas sustentáveis e incentivam o 
envolvimento da comunidade na conservação ambiental e no 
Desenvolvimento Sustentável das cidades. 

ODS 12 – Consumo e 
Produção 
Responsáveis 

A Cooperativa estimula práticas sustentáveis através de programas como 
o Sicoob COOPERA, que incentiva o consumo consciente e a economia 
circular. Além disso, a arrecadação de tampinhas plásticas, para 
reciclagem em parceria com a APAE-Franca, reforça a importância da 
responsabilidade ambiental e da conscientização sobre o impacto do 
descarte de resíduos sólidos. 

ODS 17 – Parcerias e 
Meios de 
Implementação 

O trabalho da Sicoob Credicocapec em parceria com escolas, prefeituras, 
instituições sociais e empresas privadas demonstra a importância das 
alianças estratégicas para a promoção do Desenvolvimento Sustentável. 
A atuação colaborativa fortalece os impactos sociais positivos e amplia o 
alcance das ações realizadas pela Cooperativa. 

 

 

5.2.2 Sicoob Credimogiana 

 

O Sicoob Credimogiana é uma Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana, que tem como principal 

objetivo oferecer a seus cooperados vantagens significativas, como qualidade e 

agilidade no atendimento, além de mudanças inovadoras que satisfaçam suas 

necessidades e superem suas expectativas. 

Fundada em 26 de outubro de 1992 por 20 médicos, com o objetivo de 

ajudar os cooperados com linhas de créditos para alavancar os seus negócios, foi 

criada dentro da Unimed de Franca e hoje conta com 11.566 cooperados, que estão 
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presentes em 8 cidades: Franca (Matriz), Batatais, Brodowski, Ribeirão Preto, 

Orlândia, Jaboticabal, Jardinópolis e Campinas, conta com 9 agências físicas, duas 

delas em Franca, além de uma agência digital. 

A Credimogiana firmou parcerias com Unimed Franca - Hospital São 

Joaquim, Hospital Allan Kardec, Centro Médico de Franca, Associação Paulista dos 

Cirurgiões Dentistas de Franca, Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-

FACEF, Sebrae e APAE. Essas parcerias colaboram para a realização do Projeto 

Árvore Solidária, que arrecada itens de higiene e utensílios pessoais, que são 

destinados a essas instituições parceiras, de cunho social. 

Realiza ações de coleta de sangue, consultoria empresarial junto ao 

Sebrae, e Mc Dia Feliz junto a Santa Casa de Franca. 

As Sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, 

normas do Banco Central do Brasil e posterior deliberação da Assembleia Geral 

Ordinária (AGO); 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

(FATES) sobre a Sobras, deduzidas a provisão dos Juros sobre o Capital Próprio; o 

FATES Ato Não Cooperativo é destinado às atividades educacionais, à prestação de 

assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto no estatuto social, aos 

empregados da Cooperativa. Abaixo o gráfico apresentando as Sobras do Exercício 

de 2023: 

 
Figura 14 – Gráfico demonstrativo das sobras do exercício de 2023. 
Fonte: Sicoob Credimogiana 2023. 

 

A concreta utilização, destinação e aplicação dos recursos do FATES 

pode ser apontada como um dos grandes diferenciais das Sociedades Cooperativas, 



98  

em relação a outras sociedades. Com este Fundo, em lugar de se limitar a distribuir 

resultados, as Cooperativas acabam distribuindo bem-estar para as comunidades em 

que se inserem. A Figura 15 aponta as diversas ações realizadas no período de 2023 

pela Credimogiana, junto às entidades parceiras: 

 

 

Figura 15 – Ações junto a comunidade no ano de 2023. 
Fonte: Sicoob Credimogiana, 2023. 
 

 

Como ações de responsabilidade social junto à comunidade, por meio 

dos voluntários colaboradores, a Credimogiana realizou em 2023 doação de sangue 

para o Hemocentro de Franca, como parte do Projeto Empresa APAExonada da APAE 

de Franca, além de arrecadação de itens de higiene e utensílios pessoais, alimentos 

e presentes para as crianças, no Natal. 

 

5.2.2.1 Ações da Sicoob Credimogiana e sua Contribuição para os ODS-ONU 

 

A atuação da Sicoob Credimogiana está alinhada com diversos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, contribuindo para o 

Desenvolvimento Social e econômico da comunidade. As ações promovidas pela 

Cooperativa incluem iniciativas sociais, capacitação de empreendedores, apoio a 

instituições filantrópicas e incentivos ao voluntariado corporativo, reforçando o 

compromisso com o impacto positivo nas comunidades onde está inserida. 
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Dentre os 17 ODS, destacam-se os seguintes Objetivos diretamente 

relacionados às ações da Sicoob Credimogiana (Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Contribuição das iniciativas da Sicoob Credimogiana, para cada Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável. Franca - SP, 2025. 
 

ODS Contribuição 

ODS 1 – Erradicação 
da Pobreza 

A Sicoob Credimogiana promove a inclusão financeira por meio do 
acesso facilitado ao crédito para profissionais da área da saúde e 
pequenos empreendedores, contribuindo para a geração de renda e a 
melhoria da qualidade de vida de seus cooperados. 
O Programa Árvore Solidária, que arrecada itens de higiene e utensílios 
pessoais para pessoas em situação de vulnerabilidade, também reforça 
o compromisso da Cooperativa com a Erradicação da Pobreza. 

ODS 3 – Saúde e Bem-
estar 

A Sicoob Credimogiana mantém parcerias com hospitais e instituições de 
saúde, como o Hospital São Joaquim, Hospital Allan Kardec e APAE de 
Franca, proporcionando suporte financeiro e estrutural para o 
atendimento à população. Além disso, a Cooperativa incentiva 
campanhas de doação de sangue, contribuindo para a ampliação dos 
estoques de bancos de sangue e ajudando a salvar vidas. 

ODS 4 – Educação de 
Qualidade 

A Cooperativa destina recursos do FATES para capacitação de seus 
cooperados e seus familiares, promovendo Educação Financeira e 
desenvolvimento profissional. Ainda, o incentivo a palestras e cursos de 
gestão financeira para cooperados fortalece a sustentabilidade 
econômica e prepara os indivíduos para uma melhor administração de 
seus recursos. 

ODS 8 – Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico 

Através de linhas de crédito acessíveis e consultoria empresarial em 
parceria com o Sebrae, a Sicoob Credimogiana incentiva o 
empreendedorismo local, promovendo a geração de empregos e 
fortalecendo os pequenos negócios. Ainda, as sobras geradas pela 
Cooperativa são distribuídas entre os cooperados, criando um ciclo 
sustentável de Desenvolvimento Econômico. 

ODS 10 – Redução das 
Desigualdades 

A Sicoob Credimogiana se destaca pelo apoio a instituições sociais e 
assistenciais, beneficiando diretamente comunidades vulneráveis. Ainda, 
as doações para crianças e idosos em instituições parceiras, como a 
APAE, reforçam o compromisso com a inclusão social e a Redução das 
Desigualdades na população. 

ODS 11 – Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis 

Através do voluntariado corporativo, os colaboradores da Sicoob 
Credimogiana realizam ações como reformas e melhorias em instituições 
sociais, garantindo melhores condições para crianças, idosos e pessoas 
com deficiência. Ainda, a Cooperativa incentiva projetos de 
responsabilidade socioambiental, promovendo a conscientização sobre 
práticas sustentáveis. 

ODS 17 – Parcerias e 
Meios de 
Implementação 

A Cooperativa mantém parcerias estratégicas com instituições 
filantrópicas e educacionais, fortalecendo sua atuação como agente de 
transformação social e econômica. Ainda, a parceria com o Sebrae para 
oficinas e cursos de capacitação amplia os Meios de Implementação da 
Sicoob Credimogiana com o Desenvolvimento Sustentável da 
comunidade. 

 

5.2.3 Sicoob 3 Colinas 

 

A Cooperativa de Crédito Sicoob 3 Colinas foi fundada em 30 de março 

de 2000, e irá completar 25 anos de história. 
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Atualmente, está presente nos municípios de Franca, Restinga, 

Jeriquara, Rifaina, Nuporanga, Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, com presença 

em 11 agências estrategicamente localizadas, comprometidas em expandir horizontes 

e impulsionar o crescimento econômico e social em toda a região. 

A Cooperativa foi fundada por empresários da Associação Comercial e 

Industrial de Franca (ACIF), inicialmente voltada para atender aos associados do setor 

do comércio, apenas. Foi legalmente constituída e autorizada pelo Banco Central do 

Brasil e em 2017, tornou-se uma Cooperativa de Crédito de livre iniciativa, com 

atendimento a pessoas físicas e jurídicas de segmentos diversos, desde 

microempreendedores a grandes empresários da indústria, comércio, serviços e do 

agronegócio. 

No Balaço Contábil de 2023 da Sicoob 3 Colinas, a composição do Saldo 

de Passivos sociais e estatutários, e os respectivos detalhamentos, encontra- se 

evidenciado na Figura 16: 

 

Figura 16 – Balanço Contábil com os valores do FATES em 2023. 
Fonte: Sicoob 3 Colinas, 2023. 

 

Durante o ano de 2023, o Sicoob 3 Colinas colaborou com as 

comunidades francanas, apoiando de forma permanente ações e projetos 

diversificados, na Fundação Allan Kardec, Casa da Sopa de Restinga, IANSA – 

Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida, Berçário Dona Nina, APAE Franca, 

Hospital do Câncer de Franca, Centro de Convivência do Idoso (Jeriquara), Grupo da 

Terceira Idade (Restinga), Lar de Idosos São Vicente de Paulo (Nuporanga), Centro 

de Voluntários do Hospital do Câncer de Franca, Creche Cantinho da Amizade, 

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Igreja Santo Antônio (Rifaina) e Convento 

Franciscano Santa Maria dos Anjos. A Figura 17 expressa as ações junto às entidades 

parceiras: 
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Figura 17 – Ações sociais da Sicoob 3 Colinas em 2023. 
Fonte: Sicoob 3 Colinas, 2023. 

 

A ação Tampa Amiga é uma iniciativa que busca mobilizar a comunidade 

para contribuir com a APAE de Franca, que atende pessoas com deficiência intelectual 

e múltipla. As tampinhas são coletadas e recicladas e os recursos gerados são 

destinados para apoiar projetos e atividades da APAE, fortalecendo o trabalho da 

entidade em prol da inclusão e desenvolvimento dos assistidos. No mês de outubro 

de 2023 foram entregues 28 quilos de tampinhas. 

Além da ação Tampa Amiga, a Sicoob 3 Colinas também apoiou a 8ª 

Edição do Chá Fraterno & Desfile Rosa, promovido pelo Instituto de Apoio Nossa 

Senhora da Aparecida (IANSA), que marcou as atividades do outubro rosa. O evento, 

realizado em 7 de outubro, foi um momento de solidariedade e emoção, quando 

mulheres que enfrentaram, ou estão enfrentando, o câncer desfila com o objetivo de 

resgatar a autoestima das participantes. 

A Cooperativa também desenvolve projetos de melhoria e apoio junto às 

comunidades, tais como: doações de cestas básicas, fraldas geriátricas, cadeiras de 

rodas, ações educacionais junto as escolas e creches e convênios celebrados com a 

Fundação Alan Kardec e APAE de Franca, por meio de seus projetos Ecoopera, 

Cooperação Social e Concurso Cultural. A Figura 18 mostra a entrega dos materiais 

arrecadados pelos voluntários: 
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Figura 18 – Distribuição de produtos arrecadados pelos voluntários do Sicoob 3 Colinas em Franca. 
Fonte: Sicoob 3 Colinas, 2023. 

 

Outra ação realizada foi a doação de sangue para o Hemocentro de 

Franca, reforçando o compromisso da Cooperativa com a solidariedade e saúde 

comunitária. 

Durante o ano de 2023 foi celebrado um convênio de cooperação 

institucional entre a Fundação Espírita Allan Kardec e o Sicoob 3 Colinas, com a 

finalidade de desenvolver o Projeto Estrelinhas, que é dedicado a atendimentos e 

programas preventivos para crianças e adolescentes, como objetivo central a 

promoção da saúde mental e a prevenção de doenças. O Projeto Estrelinhas vai 

atender em torno de 20 mil crianças e adolescentes na parte preventiva e mais de 

1.500 crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos, e seus familiares, no atendimento 

propriamente dito, da solução das suas particularidades na saúde mental. 

 A Sicoob 3 Colinas firmou parceria para promover mais uma ação social 

em Franca, com o Instituto Empresarial de Apoio à Formação da Criança e do 

Adolescente (Pró-Criança). Esta parceria, que visa combater o uso de mão de obra 

infantil no setor calçadista de Franca, criou o Selo Pró-Criança, para garantir a não 

exploração infantil nas indústrias. A Cooperativa destinará recursos para potencializar 

seus projetos, como à criação de bolsas de estudo para os filhos desses 

trabalhadores, vinculadas ao compromisso de não utilizarem mão de obra infantil. 

 A Sicoob 3 Colinas esteve na sede da Pastoral do Menor em Franca 

promovendo oficinas de programação e robótica para alunos do Projeto Pipa, 

conectando jovens à tecnologia e inovação, conforme a Figura 19: 
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Figura 19 – Oficina de programação robótica na Pastoral do Menor em Franca. 
Fonte: Sicoob 3 Colinas, 2023. 

 

Em Franca, a Cooperativa apoia o Sesi Franca Basquete, time campeão, 

e atua junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade, que 

atende gratuitamente mais de 1,3 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla. 

O Projeto Empresa APAExonada é uma oportunidade valiosa para sensibilizar sobre 

a inclusão social e a realidade da pessoa com deficiência. 

Na sede da APAE de Franca os usuários dos serviços Unidade 

Referenciada, Centro Dia Intergeracional, Mercado de Trabalho e os alunos do Ensino 

fundamental participaram de uma ação cultural e educacional: um teatro sobre 

Educação Financeira, apresentado pelos colaboradores do Sicoob 3 Colinas. A Figura 

20 exibe o momento da apresentação do teatro na APAE: 

Figura 20 – Teatro de bonecos na APAE-Franca. 
Fonte: Sicoob 3 Colinas, 2023. 
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O objetivo dos voluntários era demonstrar, através do teatro, uma forma 

divertida de ensinar as crianças a lidar com o dinheiro de forma saudável, ajudando-

as a construir boas relações financeiras e trazendo benefícios para a formação 

pessoal, acadêmica e social. 

 

5.2.3.1 Ações da Sicoob 3 Colinas e sua Contribuição para os ODS-ONU 

 

A atuação da Sicoob 3 Colinas está alinhada com alguns Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, principalmente no que diz respeito à 

Educação Financeira, Desenvolvimento Econômico Local, promoção da educação e 

fortalecimento de comunidades sustentáveis. Através de programas sociais, incentivo 

ao empreendedorismo e parcerias estratégicas, a Cooperativa desempenha um papel 

fundamental na melhoria da qualidade de vida da população de Franca e região. 

Dentre os 17 ODS, as ações da Sicoob 3 Colinas estão diretamente 

relacionadas aos Objetivos 1, 3, 4, 8, 10, 11 e 17, conforme apresentado no Quadro 

3: 

 

Quadro 3 – Contribuição das iniciativas da Sicoob 3 Colinas, por Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável. Franca - SP, 2025. 
 

ODS Contribuição 

ODS 1 – Erradicação 
da Pobreza 

A Sicoob 3 Colinas proporciona acesso ao crédito a taxas acessíveis, 
permitindo que pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos 
tenham condições de desenvolver seus negócios e melhorar suas 
condições de vida. 
Além disso, por meio do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 
Social (FATES), a Cooperativa direciona recursos para iniciativas sociais 
e programas de apoio a comunidades vulneráveis. 

ODS 3 – Saúde e Bem-
Estar 

A Sicoob 3 Colinas colabora com instituições de saúde, como a Fundação 
Allan Kardec e o Hospital do Câncer de Franca, destinando recursos para 
o atendimento de pacientes e apoio a ações voltadas para o bem-estar 
da população. Ainda, a Cooperativa promove campanhas regulares de 
doação de sangue, incentivando o voluntariado e fortalecendo os 
estoques dos bancos de sangue da região, bem como o apoio ao Projeto 
Estrelinhas, voltado para a promoção da saúde mental e prevenção de 
doenças entre crianças e adolescentes, demonstra o compromisso da 
Sicoob 3 Colinas com a saúde e o bem-estar das novas gerações. 

ODS 4 – Educação de 
Qualidade 

A Cooperativa investe na Educação Financeira por meio de programas 
voltados para escolas e instituições sociais, ensinando crianças e 
adolescentes sobre o uso responsável do dinheiro e planejamento 
financeiro. 

ODS 8 – Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico 

A Cooperativa desempenha um papel crucial no fomento ao 
empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico Local, concedendo 
crédito acessível para pequenas empresas e microempreendedores. 
Além disso, o apoio a iniciativas como o Selo Pró-Criança, que combate 
o trabalho infantil na indústria calçadista de Franca, reforça o 
compromisso da Cooperativa com práticas laborais decentes e um 
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crescimento econômico mais justo e sustentável. 

ODS 10 – Redução das 
Desigualdades 

A Sicoob 3 Colinas atua promovendo inclusão financeira e social, 
garantindo que mais pessoas tenham acesso a serviços financeiros de 
qualidade. Ainda, as doações de cestas básicas, fraldas geriátricas e 
cadeiras de rodas para instituições beneficentes mostram o impacto da 
Cooperativa na melhoria da qualidade de vida e Redução das 
Desigualdades na população vulnerável. 

ODS 11 – Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis 

A Cooperativa promove ações voltadas para a sustentabilidade urbana, 
como o programa Ecoopera, que incentiva a coleta seletiva e a 
reciclagem. Além disso, a doação de tampinhas plásticas para a APAE 
de Franca reforça a conscientização ambiental e gera recursos para 
projetos sociais. Ainda, o apoio a creches e escolas com reformas e 
doações demonstra o compromisso da Sicoob 3 Colinas com o 
desenvolvimento comunitário e a infraestrutura social sustentáveis. 

ODS 17 – Parcerias e 
Meios de 
Implementação 

A atuação da Cooperativa é fortalecida por Parcerias estratégicas com 
instituições filantrópicas, educacionais e governamentais, possibilitando 
maior impacto nas comunidades atendidas. Ainda, as Parcerias com 
instituições de ensino, ONGs e entidades assistenciais ampliam os Meios 
de Implementação das ações sociais e reforça o papel da Sicoob 3 
Colinas como um agente de transformação social. 
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6 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

Este estudo analisou o papel do Cooperativismo de crédito como agente 

de transformação socioeconômica e sua relação com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco nas unidades Singulares do 

Sistema Sicoob na cidade de Franca - SP. As ações desenvolvidas pelas Sicoob 

Credicocapec, Sicoob Credimogiana e Sicoob 3 Colinas demonstram que o 

Cooperativismo de Crédito vai além da simples intermediação financeira, exercendo 

um impacto direto na inclusão social, na educação financeira e no Desenvolvimento 

Sustentável. 

A partir da análise dos relatórios institucionais das Cooperativas e da 

identificação de suas iniciativas, constatou-se que suas ações estão fortemente 

alinhadas com diversos ODS, especialmente: 

 

1. ODS 1 – Erradicação da Pobreza: as três Cooperativas promovem a inclusão 

financeira por meio da oferta de crédito acessível e apoio ao 

empreendedorismo, fortalecendo a economia local e proporcionando 

condições para a geração de renda. 

2. ODS 4 – Educação de Qualidade: o investimento em Educação Financeira de 

qualidade e capacitação profissional foi um ponto de convergência entre as 

três Cooperativas, evidenciado pela realização de palestras, cursos e 

programas voltados para crianças, jovens e adultos, preparando-os para uma 

gestão financeira mais responsável. 

3. ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: as Cooperativas 

analisadas desempenham um papel crucial na concessão de crédito a 

pequenos negócios e produtores rurais, estimulando a formalização de 

empreendimentos, a geração de empregos e o Crescimento Econômico na 

região. 

4. ODS 10 – Redução das Desigualdades: observou-se que as Cooperativas 

promovem a democratização do acesso a serviços financeiros, possibilitando 

que populações tradicionalmente excluídas do sistema bancário possam obter 
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financiamento e assistência financeira. Além disso, o suporte a instituições 

beneficentes reforça a atuação das Cooperativas na redução das 

desigualdades sociais. 

5. ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: projetos ambientais e 

sociais, como campanhas de reciclagem, revitalização de espaços públicos e 

apoio a entidades assistenciais, mostram o compromisso das Cooperativas 

com a melhoria sustentável da infraestrutura urbana e o bem-estar da 

comunidade. 

6. ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: um dos aspectos mais 

relevantes identificados foi a atuação conjunta das Cooperativas em parceria 

com instituições públicas, privadas e do terceiro setor, evidenciando a 

importância das parcerias estratégicas como Meios de Implementação para 

potencializar o impacto positivo das suas ações. 

 

De maneira geral, a análise realizada reforça que o Cooperativismo de 

Crédito não apenas complementa o sistema financeiro tradicional, mas também 

desempenha um papel social essencial, contribuindo para a Redução da Pobreza e 

das Desigualdades, o fortalecimento econômico e o Desenvolvimento Sustentável. O 

modelo Cooperativo se mostrou uma alternativa eficaz para a promoção de um 

crescimento mais equitativo, sustentado por valores de solidariedade, participação 

democrática e compromisso com a coletividade. 

Diante dos achados deste estudo, recomenda-se que futuras pesquisas 

aprofundem a análise do impacto quantitativo dessas iniciativas, utilizando métricas e 

indicadores quantitativos específicos para mensurar os resultados obtidos, em termos 

de geração de empregos, impacto ambiental e melhoria da qualidade de vida dos 

cooperados e da comunidade local. 

Assim, a atuação da Sicoob Credicocapec, Sicoob Credimogiana e 

Sicoob 3 Colinas evidencia que as Cooperativas de Crédito são peças fundamentais 

no Desenvolvimento Regional, contribuindo significativamente para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e reforçando a importância do 

Cooperativismo como um modelo financeiro sustentável e socialmente responsável. 

Com o decorrer dos estudos realizados, a pesquisadora pode 

acrescentar em seu repertório muito além do conhecimento cooperativo, como 

também histórico e social. Dentre as várias pesquisas e fontes, pode-se entender que 
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a inquietação do ser humano em suprir suas necessidades e interesses, com 

igualdade de direitos e deveres, ressignificou todo o contexto social que se vive hoje. 

É, justamente esse olhar mais humano e colaborativo, além da complexidade e da 

necessidade de viver em sociedade, que torna o estudo das Cooperativas tão 

relevante. As Cooperativas de Crédito, surgidas a partir dessas ideias de cooperação 

e autonomia financeira, seguem sendo uma alternativa significativa para o 

Desenvolvimento Econômico Sustentável e Equitativo, o que serve de motivo para se 

aprofundar o conhecimento sobre seu papel. 

Nesse contexto, as Cooperativas de Crédito desempenham um papel 

fundamental, pois trabalham para criar condições que favoreçam o crescimento 

econômico e a geração de empregos, promovendo um desenvolvimento que não se 

limita ao simples aumento da riqueza, mas que também considera sua justa 

distribuição. 

Além do Crescimento Econômico, o Desenvolvimento Local tem como 

premissa essencial a melhoria das condições de vida dos indivíduos. Isso inclui 

priorizar a equidade na distribuição de recursos, ampliar o acesso à educação e 

promover a prosperidade social. Ao promover uma distribuição mais justa da riqueza 

e investir em áreas como educação e saúde, as Cooperativas de Crédito ajudam a 

construir uma base sólida para o bem-estar social, que é indispensável para o 

Desenvolvimento Econômico verdadeiro e duradouro da sociedade. 

As Cooperativas foram criadas para atender as necessidades dos seus 

associados, pois são os donos da Cooperativa os responsáveis pelo desenvolvimento 

do empreendimento. No desenvolvimento deste trabalho, teve-se o reconhecimento 

da importância do Cooperativismo ao longo da história até o presente. Até porque, as 

sociedades Cooperativas vêm trilhando um caminho desde o início das civilizações, 

desde os pioneiros de Rochdale, quando foi criada a primeira Cooperativa, e a partir 

daí a ideia do Cooperativismo começou a se desenvolver em todo mundo. É com esta 

iniciativa que os princípios e valores foram utilizados para a concretização do sistema 

Cooperativo no mundo, que perduram até os dias atuais. 

A inclusão financeira é um aspecto crucial na procura de um 

Desenvolvimento Econômico e social equitativo na sociedade atual. Diante do exposto, 

as Cooperativas de Crédito contribuem para a redução das desigualdades financeiras 

e o fortalecimento das comunidades, incentivando o empreendedorismo local, a 

geração de renda e o Desenvolvimento Sustentável. O impacto social positivo das 
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Cooperativas de Crédito vai além da oferta de serviços financeiros, abrangendo a 

promoção da cidadania, a criação de empregos e a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas atendidas. 

Neste cenário, as Cooperativas de Crédito são vistas como agentes de 

mudança social e com forte presença nas mais diversas localidades, o que favorece 

um relacionamento mais próximo e mais efetivo com o cooperado. Seu papel social 

se diferencia de outros atores, o que não gera disputas, mas sim uma conquista 

natural. 

Atualmente, o Sistema Cooperativista de crédito brasileiro é organizado 

em cinco grandes principais sistemas: Sicoob, Sicredi, Cresol, Unicred e Ailos, que 

apoiam iniciativas e projetos de cunho sustentável, tanto econômico como social nas 

comunidades onde estão inseridos. Em seus projetos e programas voltados para 

atender a comunidade, disponibilizam recursos para capacitar e aprimorar os 

conhecimentos dos indivíduos sobre Cooperativismo e alfabetização financeira, 

através de parcerias com as escolas públicas municipais. 

Nesta perspectiva, esses Sistemas atuam a partir de uma agenda 

estruturada de programas e projetos que são implementados pelas Cooperativas 

Singulares com o apoio e a participação dos colaboradores que fazem parte do 

programa de voluntariado corporativo. Atuam também no alinhamento com as 

políticas e as dinâmicas locais das Cooperativas, e com outros atores essenciais para 

o desenvolvimento de suas agendas, e também são apoiadores consistentes e fortes 

de eventos culturais e esportivos que são importantes para suas comunidades locais. 

O Sicoob Instituto, o Cresol Instituto, a Unicred Instituto e a Ailos desenvolvem 

projetos educacionais para diversas faixas etárias e com diferentes temáticas, 

buscando promover a sustentabilidade, a educação financeira para crianças, jovens 

e adultos. Apoiam ações que incentivam o fortalecimento dos valores do 

Cooperativismo e a sustentabilidade de projetos locais idealizados pelas Pequenas 

e Médias Empresas (PME’s). Nesse cenário, as Cooperativas de Crédito têm 

beneficiado e potencializado milhares de pessoas, principalmente crianças, por meio 

de centenas de projetos sociais que estão espalhados por onde existem Cooperativas. 

Assim como no Brasil, países como França, Alemanha, Holanda, Itália, 

Equador e EUA, as Cooperativas de Crédito desempenham um papel crucial no 

fortalecimento das economias regionais sendo, em grande parte, os principais 

credores corporativos nessas regiões, com a participação de Mercado no 
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financiamento de PME’s, essenciais para o desenvolvimento e sustentabilidade 

dessas empresas, que formam a espinha dorsal de muitas economias locais. Além 

disso, têm uma forte relação histórica com as indústrias agrícolas, e essa conexão 

lhes confere expertise no financiamento dessas indústrias, que são vitais para muitas 

comunidades rurais. 

Outro aspecto importante é o suporte às atividades locais por meio do 

Dividendo Cooperativo. Esse mecanismo permite que uma parte significativa dos 

lucros (aqui chamados Sobras) seja reinvestida nas comunidades, beneficiando 

diretamente os membros da Cooperativa e fortalecendo ainda mais a economia local. 

Essa abordagem colaborativa e focada no Desenvolvimento Sustentável das regiões 

onde atuam, diferencia os Bancos Cooperativos e sublinha sua importância no tecido 

econômico e social das áreas em que operam. 

Há relevância crescente das Cooperativas de Crédito no cenário 

econômico e social, com ênfase especial no impacto que exercem sobre o 

Desenvolvimento Local. O estudo buscou, de maneira mais detalhada, identificar e 

discutir os tipos de ações sociais e econômicas que essas Cooperativas promovem 

nas comunidades onde atuam, assim como examinar as transformações geradas por 

elas. 

Diante disso, este trabalho reuniu informações de bases de dados 

nacionais e internacionais, com o objetivo de obter uma visão atualizada sobre o tema. 

A pesquisa abrangeu as premissas fundamentais do Desenvolvimento Social, 

Econômico, Regional e Local, destacando as Cooperativas de Crédito como agentes 

de transformação social, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. 

O escopo do estudo esteve diretamente ligado à área de 

Desenvolvimento Regional, dentro da linha de pesquisa em Dinâmicas Territoriais e 

Políticas Públicas.  

A relevância deste trabalho está na atenção que ele direcionou às 

Cooperativas de Crédito, especialmente em face das novas conjunturas do cenário 

financeiro, que afeta diretamente os brasileiros e suas empresas. As Cooperativas 

de Crédito oferecem uma alternativa diferenciada de gestão, realizada pelos próprios 

cooperados, que são, ao mesmo tempo, clientes e proprietários do negócio. Essa 

estrutura única exige um conhecimento profundo sobre a gestão participativa e a 

governança cooperativa, pois é essencial que as decisões sejam tomadas com foco 

no Desenvolvimento Local, buscando atender às necessidades da comunidade em 
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que a Cooperativa se encontra, contribuindo, assim, positivamente para inúmeros 

indicadores da Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

propostos pela ONU.  
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