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RESUMO 

BARBOSA, S. C. A INFLUENCIA DE AL TERACOES INFUNDADAS NA ANALISE 
DE RISCO DO CREDITO CONCEDIDO EM COOPERA TIVAS DE CREDITO -
ESTUDO DE CASO- CURITIBA. Este trabalho tern intuito de subsidiar os gestores 
de Cooperativas de Credito na relevancia da correta avaliac;ao de risco de credito, 
pois alterac;oes indevidas na analise de risco geram resultados, sabras, ilus6rias 
para a cooperativa, que ao demorar a ser constatado pode levar a cooperativa ao 
processo de liquidac;ao. Com a pesquisa bibliografica e pesquisa de estudo de caso 
de uma cooperativa de credito de Curitiba pode-se atingir as principais metas desse 
estudo, a retratac;ao da avaliac;ao efetuada atraves da pontuac;ao processada para 
os associados, a verificac;ao se as analises qualitativas de credito estavam de 
acordo com as normas dos 6rgaos regulamentadores, a demonstrac;ao dos reflexes 
das classificac;oes de risco de credito no resultado da cooperativa, e a apresentac;ao 
de relat6rio consubstanciado demonstrando a melhor forma de analise. Com esta 
pesquisa foi possfvel demonstrar que a provisao para operac;oes de credito realizada 
no ano de 2005 nao refletiu a real situac;ao economico-financeira da cooperativa, 
especialmente pelo nao reconhecimento contabil do real nfvel de risco de nao 
recebimento de suas operac;oes de credito, desta forma, apresentou sabras no ano 
de 2005 e perdas no ano de 2006. Com a constituic;ao de provisao para operac;oes 
de credito demonstrado pelas reclassificac;oes das analises qualitativas, dos 
associados e suas operac;oes de credito, foi possfvel a cooperativa apresentar 
sabras ao seu quadro social nos dois perfodos, 2005 e 2006, e ainda constituir 
reserva legal. A correta classificac;ao de risco depende exclusivamente de 
informac;oes para ser efetuada uma provisao de operac;oes de credito adequada, e 
assim resguardar a cooperativa para possfveis perdas futuras. 

Palavras-chave: Analise de Risco; Credito; Cooperativas. 

e-mail: mony_barbosa@yahoo.com.br 
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1. INTRODUCAO 

Com o aumento de concessao de emprestimos pelas Cooperativas de Credito, 

ha urn maior volume de trabalhos nas avalia<;oes de analise subjetiva causando 

provisao para 0 risco de credito, isto e, provisao para devedores duvidosos, 0 qual gera 

despesa/perda no resultado do exerdcio, consequentemente reduzindo as sabras ou 

gerando prejulzos a serem rateados entre os associados. Quando ocorre o rateio de 

prejulzos entre os associados, a continuidade da Cooperativa de Credito fica 

amea<;ada. Ao realizar as analises de forma indevida, ou com informa<;oes irreais, a 

provisao gerada nao demonstra a real situa<;ao de risco das opera<;oes de credito, 

podendo a Cooperativa distribuir sabras entre os associados, mas na verdade 

escondendo prejulzos futuros de opera<;oes inadimplentes, isto e, altera<;oes indevidas 

na Analise de Risco gera resultados (sabras) ilus6rias para a Cooperativa, que ao 

demorar para ser constatado pode levar a Cooperativa a liquida<;ao. 

De acordo com SCHRICKEL (1998, 45, p.), "o risco sempre estara presente em 

qualquer emprestimo, nao ha emprestimo sem risco, porem, o risco deve ser razoavel e 

compatrvel ao neg6cio da institui<;ao financeira". 

Durante OS ultimos anos da decada de 90, diversos fatores vern levando as 

lnstitui<;oes Financeiras a atualizarem seus processos e sistemas de credito, 

incorporando complexos modelos de avalia<;ao. 

Qual a influencia de altera<;oes infundadas na analise de risco? Parte-se de que 

avalia<;oes indevidas geram prejulzos para a Cooperativa e podem levar a sua 

liquida<;ao. 
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A modernizac;ao dos mecanismos da tecnologia de centralizagao de informagoes 

pelo sistema financeiro nacional esta permitindo o desenvolvimento de novas tecnicas 

para uma devida analise e classificac;ao de operac;oes de emprestimo. 

Evitar avaliagoes indevidas pelos gestores, contribuindo para a redugao de 

inadimplencia, isto e, redugao de prejufzos para a Cooperativa e seus associados e a 

intenc;ao desse trabalho atraves do objetivo de subsidiar os gestores da Cooperativa de 

Credito na relevancia da correta avaliagao dos riscos de credito. 

Objetivos especfficos: Retratar a avaliagao efetuada pela Cooperativa atraves da 

pontuagao processada para associados; Verificar seas analises qualitativas de credito 

estao de acordo com as normas dos 6rgaos regulamentadores; Analisar os reflexos das 

classificagoes de risco de credito no resultado da Cooperativa; Apresentar relat6rio 

consubstanciado demonstrando a melhor forma de analise. 
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2. COOPERATIVISMO 

Segundo BECHO (1999, p. 93), "Cooperativa e uma associagao autonoma de 

pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspiragoes 

economicas, sociais e culturais em comum, atraves de uma empresa de propriedade 

conjunta e gestao democratica". 

0 estudo do cooperativismo, em nosso pafs, esta restrito aos meios academicos e a alguns 
cooperados e tecnicos que atuam no setor. Como o cooperativismo nao faz parte do ensino 
formal e o numero de cooperativas brasileiras e pequeno em relac;ao ao total da empresas, a 
populac;ao desconhece as bases ideol6gicas que sustentam as cooperativas porque e pequeno o 
numero de pessoas aptas a identificar a posic;ao do cooperativismo na sociedade e no processo 
produtivo. {IRION, 1997, p. 19). 

Nesta abordagem sabre cooperativismo destaca-se a: origem do cooperativismo, 

os principais ramos do cooperativismo, a cooperativa de credito, 6rgaos reguladores e 

fiscalizadores, modalidades de credito, metodologia para avaliagao da demanda por 

credito, classificagao de risco e avaliagao de risco. 

2.1. ORIGEM DO COOP ERA TIVISMO 

Desde a pre-hist6ria ate o infcio de nosso seculo encontram-se diversas formas 

de associagoes de pessoas. lsso demonstra que a cooperagao tern sido uma constante 

no ser humano atraves dos tempos. Os homens vern trabalhando em conjunto desde os 

tempos primitives, na colheita, na caga, na pesca, na habitagao e na produgao de bens. 

0 cooperativismo e encontrado desde a antiguidade, quando os homens ja 
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demonstravam a tendencia de viver em grupos para defenderem os interesses comuns. 

Nesta abordagem sobre a origem do cooperativismo destaca-se: a origem do 

cooperativismo no mundo e a origem do cooperativismo no Brasil. 

2.1.1. Origem do Cooperativismo no Mundo 

0 Cooperativismo Moderno surgiu junto com a Revolu<;ao Industrial (1760-1850) 

- surgimento das maquinas a vapor, como forma de amenizar os traumas economicos e 

sociais que assolavam a classe de trabalhadores com suas mudan<;as e 

transforma<;oes. Durante decadas, na lnglaterra e na Fran<;a, foram organizadas 

diversas sociedades com caracterfsticas de cooperativas. Esses movimentos de 

coopera<;ao foram conduzidos por idealistas, como Robert Owen, Louis Blanc, Charles 

Fourier, entre outros, que defendiam propostas baseadas nas ideias de ajuda mutua, 

igualdade, associativismo e auto-gestao. 

Segundo HOL YOAKE (2001, p.67), "a Revolu<;ao Industrial, que aconteceu na 

Europa por volta de 1750, sistematizou o trabalho e os empregados nao precisavam 

mais saber fazer de tudo, bastando fazer o dia inteiro a mesma coisa, o trabalho nao 

era pesado, o aprendizado nao era diffcil e as mulheres podiam ser empregadas e se 

igualavam aos homens como for<;a de trabalho, diferentemente do que ocorria ate 

entao, como trabalho agricola e pastoril". 

Surgido como uma expressao hist6rica dos movimentos sociais, o sistema 

cooperativista teve como marco inicial a uniao de 28 teceloes de Rochdale, 

trabalhadores de Lancashire ao norte de Manchester, na lnglaterra, que em 1844 
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cansados da explorac;ao fundaram a "Sociedade dos Probes Pioneiros de Rochdale", 

mais tarde chamada de Cooperativa, que se transformou na referencia mundial do 

cooperativismo. 

Explorados na venda de alimentos e roupas no comercio local, os artesaos 

montaram, primeiro, urn armazem proprio. Depois a Sociedade apoiou a construc;ao ou 

a compra de casas para os teceloes e montou uma linha de produc;ao para os 

trabalhadores com salaries muito baixos ou desempregados. 

Segundo FILHO (1999, p.37), "a sociedade cresceu rapidamente, demonstrando 

resultados financeiros positives e, em fins de 1845, eram 80 associados enquanto o 

capital atingia 180 Iibras esterlinas, em 1851 contava com 630 associados e a 

sociedade passou a funcionar o dia todo, em 1857 passou para 1850 associados, e dez 

anos mais tarde, o seu quadro social atingiu 5.300 associados". 

Os pianos dos pioneiros, divulgados juntamente com os Estatutos Sociais, eram grandiosos e 
estavam de acordo com a proposta de ir as fontes produtoras a fim de oferecer melhores prec;os 
aos consumidores. lntegrac;ao, alias, que rapidamente se tornou modelo em toda a Esc6cia, 
quando os pioneiros transformaram a pequena venda, fundada em Toad Lane, em 1844, na 
grande organizac;ao atacadista CWS-Co-operative Wholesate Society em 1863. A visao de 
progresso estava expressa, desde os primeiros momentos, nos objetivos da cooperativa. 
(PANZUTTI, 2001, p. 53). 

Os princlpios da cooperativa de consume de Rochdale, contemplados em seu 

estatuto, posteriormente constitulram os fundamentos da doutrina cooperativista 

mundial. 

Sao esses princlpios: governo da sociedade cooperativa constituldo mediante 

eleic;ao, atraves de assembleia geral; livre adesao e demissao dos s6cios; direito de 

apenas urn voto por associado; pagamento de juros limitados ao capital; a distribuic;ao 

dos ganhos proporcionalmente as compras efetuadas pelos associados, depois de 
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descontadas as despesas de administrac;ao das mercadorias inventariadas, a cota de 

reserva para o aumento de capital destinado a extensao das operac;oes e a 

porcentagem para educac;ao. 

Segundo PINHO (1984, p.35), "outra caracterfstica dos pioneiros era o interesse 

de promover seu proprio aperfeic;oamento moral e intelectual, para isso destinavam 

2,5% dos ganhos e das muitas cobradas por infrac;ao as regras sociais a urn fundo 

especial de educac;ao dos membros dessa instituic;ao e acervo da biblioteca". 

Herman Schulze, nascido na cidade de Delitzch - Alemanha, homem publico e 

com ideias altrufstas, organizou, de infcio em Delitzch, uma pequena caixa de socorro 

para atender, prioritariamente, casas de doenc;as ou de morte. Outras cooperativas 

foram surgindo, ja sem tanta rigidez de limitac;oes em suas areas de atuac;ao e, 

consequentemente, foi fundada a Uniao Geral das Sociedades Cooperativas e 

Artesanais Alemas. 

Essas cooperativas comec;aram a ser constitufdas a partir de 1850, e nao 

recebiam ajuda do Estado, devido a isso Herman Schulze foi muito criticado pela forma 

capitalista da epoca, pais, com essas ideias era impossfvel imaginar a criac;ao de 

bancos populares, como as cooperativas de credito comec;aram a ser chamadas. Os 

recursos eram provenientes apenas de pessoas pobres e necessitadas, ja que, nao 

imaginava como os associados poderiam capitalizar as cooperativas, se nem sequer 

podiam economizar, no entanto, para surpresa em 1 0 anos o movimento estava 

razoavelmente fortalecido, com 111 cooperativas singulares. 

Estas cooperativas tinham como caracterfsticas principais a adoc;ao do princfpio 

da ajuda mutua; responsabilidade ilimitada dos s6cios; sabras lfquidas distribufdas 
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proporcionalmente ao capital; controle democratico, permitindo a cada associado direito 

a urn voto; areas de ac;ao nao restritas; emprestimos em curto prazo, de acordo com as 

modalidade bancarias existentes na epoca e diretores executivos remunerados. 

De acordo com KONZEN & KRAUSE (2002, p.37), "na busca de uma sociedade 

economica e socialmente mais justa do que aquela a que leva o capitalismo, 

concentrador de riquezas, e com menor limitac;ao ao direito de autodeterminac;ao dos 

indivfduos imposta pelo socialismo estatal, estudiosos e pesquisadores encontram, no 

cooperativismo, uma terceira forma de organizac;ao da sociedade". 

2.1.2. Origem do Cooperativismo no Brasil 

Como infcio de cooperativismo no Brasil temos as tribos indfgenas. A maloca era 

dormit6rio comum, a cac;a participativa e a alimentac;ao grupal despontavam como 

principia basico de cooperac;ao mutua. Predominava a lei da sobrevivencia, unidos e 

participativos cooperavam mutuamente, desta forma a tribo se mantinha e evolufa. 

Descreve MISI (2000, p.45) que "o surgimento do cooperativismo no Brasil ao 

contrario do que aconteceu na Europa, foi promovido pelas elites agrarias. Foi urn 

movimento impasto de cima para baixo, implantado como uma polftica de controle 

social e de intervenc;ao estatal. Aqui foi germinado predominantemente no meio rural, 

em razao de uma economia eminentemente agraria, mesmo ap6s a industrializac;ao do 

pais, o que acentuou ainda mais o seu carater conservador". 

Mesmo diante de condic;oes tao adversas, o cooperativismo brasileiro copiou o 

modelo europeu, transportando-o de forma deturpada e se preocupando apenas com 
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seu aspecto superficial e dogmatico: a doutrina cooperativista construlda a partir da 

experiencia de Rochdale. 

Par volta de 1841 , o movimento cooperativista com ega a ser conhecido devido a 

vinda do imigrante Frances Benoit Julis de Mure que tentou fundar a colonia de 

produgao e consumo na localidade de Palmital, municipio de Sao Francisco do Sui, 

hoje Garuva. Porem, o cooperativismo surgiu oficialmente em 1847 no Brasil par 

intermedio do medico Frances Jean Maurice Faivre. Este fundou a colonia Santa 

Tereza Cristina no Sertao do Parana, que durou par pouco tempo, mas foi muito 

importante para o florescimento do ideal cooperativista no Brasil. A colonia nao era uma 

Cooperativa e, sim, uma organizagao comunitaria que funcionava de acordo com os 

ideais cooperativistas. 

Outros exemplos de organizagoes semelhantes foram as sociedades de Socorro 

Mutua que surgiram a partir de 1850. Tambem nao eram Cooperativas, mas deram 

grande impulso ao movimento. Boa parte dos seus Estatutos tinha como objetivo a 

formagao de Cooperativas. Com a vinda dos imigrantes alemaes e italianos, usando a 

experiencia de seus parses, comegaram a formar organizagoes comunitarias em todo o 

territ6rio nacional principalmente no sui, devido problemas de consumo, credito e 

produgao. 

Em 1889 surge a comunidade do Rio dos Cedros/SC e no mesmo ana em Ouro 

Preto/MG. Conforme PINHO & PALHARES: 

A primeira sociedade brasileira a ter em sua denomina9ao a expressao "Cooperativa" foi, 
provavelmente, a Sociedade Cooperativa Economica dos Funcionarios Publicos de Ouro Preto, 
fundada em 27 de outubro de 1889, na entao capital da provincia de Minas, Ouro Preto. Era uma 
cooperativa de consumo, entretanto os artigos 41 a 44 de seu estatuto social previam a 
existencia de uma "caixa de auxflios e socorros", como objetivo de prestar auxflios e socorros as 
viuvas pobres de associados e a s6cios que cafssem na "indigencia por falta absoluta de meio de 
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trabalho". Muito embora o estatuto dessa sociedade nao previsse a captagao de depositos junto 
aos associados, essa "caixa de auxflios e socorros" guarda alguma semelhanga com as segoes 
de cn3dito das cooperativas mistas constituidas no seculo seguinte, de forma que podemos 
considerar essa cooperativa de Ouro Preto como a precursora das cooperativas mistas com 
segao de credito no Brasil. (PINHO & PALHARES, 2002, p. 196). 

Em 28 de dezembro de 1902, colonos de origem Alema, incentivados pelo 

Jesufta Theodor Ambstadt, constitufram a primeira cooperativa de credito brasileira, na 

localidade de Linha Imperial, municipio de Nova Petr6polis (RS): a Caixa de Economia 

e Emprestimos Amstad, posteriormente batizada de Caixa Rural de Nova Petr6polis. E 

a mais antiga Cooperativa em atividade no Pafs, hoje sob a denomina9ao de 

Cooperativa de Credito Rural de Nova Petr6polis. 

Conforme VEIGA & FONSECA: 

Ate 1930, o cooperativismo no Brasil engatinhava. 0 Governo reconhecia a utilidade das 
cooperativas, mas nao a sua forma juridica distinta das outras entidades. A revolugao de 30 criou 
condigoes para que o cooperativismo fosse reconhecido como uma necessidade nacional. A 
promulgagao do Decreta 22.239 de Getulio Vargas deu amplas liberdades para a constituigao e o 
funcionamento de cooperativas no Brasil, pois apresentou as caracteristicas das cooperativas e 
consagrou as postulagoes doutrinarias do sistema cooperativista. Esse decreta foi revogado em 
1934, sendo restabelecido em 1938. Em 1943, foi novamente revogado, para ressurgir em 1945, 
permanecendo em vigor ate 1966. Apesar de todos os transtornos, foi uma fase de muita 
liberdade para a formagao e o funcionamento de cooperativas, inclusive com incentivos fiscais. 
Em 1966, houve a reforma bancaria, o que levou ao fechamento de muitas cooperativas de 
credito. Em 12 de dezembro de 1971, no govern a Medici, veio o Decreta-Lei 5. 764, que regula 
ate hoje as cooperativas. Em 1988, ocorreu o X Congresso de Cooperativas. Com a Constituigao 
de 88, ficou vedada a participagao do Estado nas cooperativas e definida a autogestao. (VEIGA & 
FONSECA, 2002, p. 89). 

Conforme dados da OCB, no final de 2006 existem no Pafs 7.603 Cooperativas 

registradas e mais de sete milhoes de pessoas entre cooperados e funcionarios que 

vivem seu dia a dia do cooperativismo. 
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2.2. PRINCiPIOS UNIVERSAlS DO COOPERATIVISMO 

Os princfpios do cooperativismo tern sua origem no estatuto de Rochdale (1844). 

Segundo IRION (1997, p.47), "0 Congresso da ACI de 1937 (paris) aprovou o 

relat6rio de uma comissao especial designada para adaptar os princfpios a todos os 

tipos de cooperativas e nao s6 ao do consumo, e considerou como princfpios os 

mesmos propostos em Rochdale". 

Sao sete os princfpios cooperativistas, numero mantido desde sua formulac;ao 

inicial. Simbolicamente os princfpios sao comparados com as cores do arco-fris de cuja 

uniao resulta a luz branca. Por essa razao, o arco-fris foi escolhido como urn dos 

sfmbolos do cooperativismo, as cores simbolizando os princfpios cooperativista e a luz 

branca, somat6rio das cores, configurando a uniao e a cooperac;ao. 

A ultima revisao dos princfpios cooperativistas ocorreu no Congresso da ACI -

Alianc;a Cooperativa lnternacional, realizado em Manchester, em 1995. 0 enunciado 

sintetico dos novas princfpios aprovados sao: 

1° Adesao Voluntaria e Livre: 

2° Gestao Democratica e Livre; 

3° Participac;ao Economica dos Membros; 

4° Autonomia e lndependencia; 

5° Educac;ao, Formac;ao e lnformac;ao; 

6° lntercooperac;ao; 

7° Interesse pela Comunidade. 
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2.2.1. Adesao Voluntaria e Livre 

As cooperativas sao organiza<;oes voluntarias, abertas a todas as pessoas aptas 

a utilizar os seus servi<;os e assumir as responsabilidades como membros, sem 

discrimina<;oes de sexo, sociais, raciais, poHticas e religiosas. 

A decisao de ingresso de s6cios e decidida por eles, entendendo que juntamente 

com os demais cooperados, estao celebrando conjuntamente urn pacto e de 

obriga<;oes, o estatuto da cooperativa, ao qual voluntariamente se submetem. 

2.2.2. Gestao Democratica e Livre 

As cooperativas sao organiza<;oes democraticas, controladas pelos seus 

membros, que participam ativamente na formula<;ao das suas poHticas e na tomada de 

decisoes. 

Os homens e as mulheres, eleitos como representantes dos demais membros, 

sao responsaveis perante estes. Nas cooperativas singulares os membros tern igual 

direito de voto: urn membro, urn voto. Nas cooperativas de outros graus tambem sao 

organizadas de maneira democratica. 

Ao examinar o processo de decisao que vigoram nas empresas e nas 

cooperativas encontra-se uma distin<;ao fundamental entre ambos. Nas empresas, o 

s6cio e portador de votos multiplos, com pesos proporcionais ao capital investido, e nas 

cooperativas todos os associados tern igualdade de votos, qualquer que seja o capital 

aplicado na sociedade. 
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0 controle das empresas e exercido pelo capital e a titularidade do controle das 

cooperativas e das pessoas. Nas cooperativas as pessoas predominam e o capital nao 

tern vontade. E por isso que as cooperativas podem ser consideradas como entidades 

democraticas. 

2.2.3. Participa<;ao Economica dos Membros 

Os membros contribuem equitativamente para a forma<;ao do capital das suas 

cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse capital e, normalmente, 

propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem, habitualmente, se houver, 

uma remunera<;ao limitada ao capital integralizado como condi<;ao de sua adesao. 

Os membros destinam os excedentes (sabras) a uma ou mais das seguintes 

finalidades: a) desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente atraves da 

cria<;ao de reservas, parte das quais, pelos menos sera, indivisfvel; b) beneffcio aos 

membros na propor<;ao das suas transa<;oes com a cooperativa; c) apoio a outras 

atividades aprovadas pelos membros. 

2.2.4. Autonomia e lndependencia 

As cooperativas sao organiza<;oes autonomas, de ajuda mutua, controladas 

pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organiza<;oes - incluindo 

institui<;oes publicas - ou recorrerem a capital externo, devem faze-lo em condi<;oes que 

assegurem o controle democratico pelos seus membros e mantenham a autonomia da 
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sociedade. 

2.2.5. Educagao, Formagao e lnformagao 

As cooperativas promovem a educagao e a formagao dos seus membros, dos 

representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, 

eficazmente para o desenvolvimento do grupo. lnformam o publico em geral, 

particularmente os jovens e os Hderes de opiniao, sobre a natureza e as vantagens da 

cooperagao. 

A Lei 5. 764/71 tratou de dar instrumentos para as cooperativas brasileiras 

praticarem o princfpio da educagao, determinando a obrigatoriedade de contituigao do 

FATES, Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social. 

2.2.6. lntercooperagao 

As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dao mais 

forga ao movimento cooperative, trabalhando em conjunto, atraves das estruturas 

locais, regionais, nacionais e internacionais. 

A cooperagao entre cooperativas e o caminho natural e inteligente para o 

cooperativismo fazer frente a realidade da globalizagao. A integragao e absolutamente 

necessaria nos dias atuais para enfrentar, em igualdade de condigoes, a concorrencia 

dos grandes grupos oriundos das fusoes e incorporagoes de empresas em todos os 

segmentos de comercio e servigos. Que as cooperativas se unam, se concentrem em 
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busca de eficiencia e da racionalidade em suas agoes. E a forma de encontrar a 

solugao para o sucesso no futuro. 

2.2.7. Interesse pela Comunidade 

As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas 

comunidades, atraves de polfticas aprovadas pelos cooperados. 

Segundo IRION (1997, p.149), "0 cooperativismo e instrumento eficaz para a 

organizagao da populagao, a democracia dos investimentos, a distribuigao da renda, a 

regularizagao do mercado, a geragao de empregos e a realizagao da justiga social". 

2.3. PRINCIPAlS RAMOS DO COOPERATIVISMO 

Os treze ramos do cooperativismo brasileiro foram definidos, em 4 de maio de 

1993, com base em modelos da Alianga Cooperativista lnternacional - ACI e da 

Organizagao das Cooperativas da America - OCA, alem de analises do Sistema OCB e 

de diversos especialistas do Cooperativismo brasileiro. 

Cada ramo tern um representante estadual, que faz parte do Conselho Estadual 

de Cooperativas OCB-UF, de acordo com normas estabelecidas no estatuto, e um 

representante nacional. 

Os ramos em que se classificam as cooperativas brasileiras sao: Agropecuario, 

Consumo, Credito, Educacional, Especial, Habitacional, lnfra-estrutura, Mineral, 
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Produc;ao, Saude, Trabalho, Transporte, Turismo e Lazer. 

Quadro 01 - Numeros do Cooperativismo par Ramo de Atividade - Dez/2006 

Ramo de Atividade Cooperativas Associados Empregados 
Agropecuario 1.549 886.076 123.890 
Con sumo 156 2.384.926 8.359 
Credito 1.102 2.462.875 30.396 
Educacional 327 69.786 2.808 
Es2_ecial 12 972 6 
Habitacional 371 83.633 1.153 
lnfra-estrutura 161 624.812 5.462 
Mineral 45 17.628 83 
Produc;ao 200 20.631 463 
Saude 888 349.474 34.738 
Trabalho 1.874 413.777 5.595 
Transporte 896 74.976 5.431 
Turismo e Lazer 22 3.509 31 
TOTAlS 7.603 7.393.075 218.415 
Fonte: OCE's e OCB 
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Quadro 02 - Numeros do Cooperativismo Brasileiro por Estado - Dez/2006 

Estado Cooperativas Associ ados Empregados 
Acre 39 4.793 109 
AlaQoas 90 13.388 3.861 
Amazonas 134 16.691 1.549 
Amapa 74 3.542 406 
Bahia 493 107.654 2.796 
Ceara 185 72.460 3.790 
Distrito Federal 228 102.711 1.976 
Esofrito Santo 130 90.780 4.199 
Goias 193 87.941 6.336 
Maranhao 244 12.916 719 
Minas Gerais 811 951.984 26.220 
Mato Grosso do Sui 93 51.098 2.879 
Mato Grosso 147 142.099 4.724 
Para 378 51.547 882 
Parafba 150 36.806 2.500 
Pernambuco 182 106.874 1.232 
Piauf 114 17.138 512 
Parana 228 407.335 49.250 
Rio de Janeiro 955 182.091 5.319 
Rio Grande do Norte 192 72.790 1.469 
Rondonia 105 14.126 1.470 
Roraima 44 1.463 3 
Rio Grande do Sui 962 1.300.571 34.686 
Santa Catarina 252 670.028 21.882 
SerQipe 113 12.806 473 
Sao Paulo 1.011 2.853.756 38.424 
Tocantins 56 7.687 749 
TOTAlS 7.603 7.393.075 218.415 

Fonte: OCE's e OCB 

2.3.1. Cooperativismo Agropecuario 

Composto pelas cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, 

cujos meios de produgao pertengam ao cooperado. E urn dos ramos com maior nu 

mero de cooperativas e cooperados no Brasil. 0 leque de atividades economicas 

abrangidas por esse ramo e enorme e sua participagao no PIB em quase todos os 
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paises e significativa. 

Essas cooperativas geralmente cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o 

preparo da terra ate a industrializagao e comercializagao dos produtos. Para garantir o 

desenvolvimento e aumentar a produgao elas investem em centros de pesquisa e 

experi mentagao. 

2.3.2. Cooperativismo de Consumo 

Esse ramo agrupa todas as cooperativas que tern por finalidade efetuar compra 

de bens de consumo final, como alimentos, vestuario, eletrodomesticos, combustiveis 

para os seus associados. Essas cooperativas usualmente sao constituidas por grupos 

de funcionarios de empresas publicas ou privadas. 

2.3.3. Cooperativismo Habitacional 

Essas cooperativas destinavam-se a construgao, manutengao e administragao 

de conjuntos habitacionais. No inicio da decada de 80, com a diminuigao dos 

financiamentos governamentais para o setor, as cooperativas passaram a desenvolver 

suas atividades contando principalmente com os recursos de seus associados. 

2.3.4. Cooperativismo de lnfra-estrutura 

Antes denominado "Energia/Telecomunicagao e Servigos", composto pelas 
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cooperativas cuja finalidade e atender direta e prioritariamente o proprio quadro social 

com servic;os de infra-estrutura. As cooperativas de eletrificac;ao rural, que sao a maioria 

desse ramo, aos poucos estao deixando de serem meras repassadoras de energia, 

para se tornarem geradoras de energia. 

A caracterlstica principal desse ramo do cooperativismo e a prestac;ao de 

servic;os de infra-estrutura basica ao quadro social, para que ele possa desenvolver 

melhor suas atividades profissionais. 

Nesse ramo estao incluldas as cooperativas de limpeza publica, de seguranc;a 

etc., quando a comunidade se organiza numa cooperativa para cuidar desses assuntos. 

2.3.5. Cooperativismo de Produc;ao 

Composto pelas cooperativas dedicadas a produc;ao de urn ou mais tipos de 

bens e produtos, quando detenham os meios de produc;ao. Para os empregados, cuja 

empresa entra em falencia, a cooperativa de produc;ao geralmente e a unica alternativa 

para manter os postos de trabalho. 

Em outros parses, esse ramo esta bern desenvolvido, como na Espanha 

(Mondragon). No Brasil, com a crise economica e financeira, em grande parte resultante 

da globalizac;ao devastadora, muitas empresas nao conseguem sobreviver. 

Cada vez mais os empregados estao descobrindo as vantagens de constituir o 

proprio negocio, deixando se ser assalariados para tornar-se donas do seu proprio 

empreendimento- a cooperativa. 
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2.3.6. Cooperativismo de Saude 

Composto pelas cooperativas que se dedicam a preservac;ao e promoc;ao da 

saude humana. E urn dos ramos que mais rapidamente cresceram nos ultimos anos, 

incluindo medicos, dentistas, psic61ogos e profissionais de outras atividades afins. E 

interessante ressaltar que esse ramo surgiu no Brasil e esta se expandindo para outros 

parses. Tambem se expandiu para outras areas, como a de credito e de seguros. 

Ultimamente os usuarios de servigos de saude tambem estao se reunindo em 

cooperativas. 

Muitas cooperativas usam os servic;os do ramo saude em convenios, cumprindo 

urn dos princlpios do sistema, que e a integragao. Obviamente essas cooperativas 

deveriam estar no Ramo Trabalho, mas pela sua especificidade, numero e importancia, 

a Sistema OCB resolveu criar urn ramo especlfico, incluindo nele todas as cooperativas 

que tratam da saude humana. 

2.3.7. Cooperativismo de Trabalho 

Composto pelas cooperativas que se dedicam a organizagao e administrac;ao 

dos interesses inerentes a atividade profissional dos trabalhadores associados para 

prestagao de servigos nao identificados com outros ramos ja reconhecidos. Certamente 

este sera o ramo que em breve tera o maior numero de cooperativas e de cooperados. 

Mas simultaneamente tambem e o ramo mais complexo e problematico, pois abrange 

todas as categorias profissionais, menos as de professores, de saude e de Turismo e 
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Lazer, organizadas em ramos especificos. 

Diante do surto de desemprego, os trabalhadores nao tern outra alternativa 

senao partir para o trabalho clandestino ou entao se organizar em empreendimentos 

cooperativos. Alem das enormes dificuldades para conquistar um mercado cada vez 

mais competitivo, as cooperativas ainda arcam com uma tributagao descabida e uma 

legisla<;ao inadequada. 

Os profissionais que atuam em cooperativas de trabalho sao ao mesmo tempo 

s6cios do empreendimento e mao-de-obra qualificada, podendo atender a diversos 

setores da economia brasileira. 

2.3.8. Cooperativismo de Transporte 

As cooperativas de transporte se originaram, sobretudo, nos grandes centros 

urbanos, em parte devido ao desemprego estrutural causado pela conjuntura 

economica nacional, bern como pela fragilidade dos servigos de transporte coletivo das 

cidades brasileiras, atuam tanto no transporte de cargas como de passageiros. Foi 

separado do ramo trabalho em 2002 porque pelas suas atividades e pela necessidade 

urgente de resolver problemas cruciais da categoria profissional da area de transporte. 

2.3.9. Cooperativismo de Credito 

Composto pelas cooperativas destinadas a promover a poupanga e financiar 

necessidades ou empreendimentos dos seus cooperados. 0 Cooperativismo de Credito 
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e urn dos ramos mais fortes em diversos pafses desenvolvidos, como na Franga, na 

Alemanha e no Canada. No Brasil, ele ja estava bern estruturado, desde o infcio do 

Seculo XX, mas foi desarticulado e desmantelado pelo Banco Central, mediante 

restrigoes de toda ordem. Mas, na decada de 80, comegou a reagir e esta ressurgindo 

com forga total. 

2.4. COOP ERA TIVA DE CREDITO 

Conforme FRANKE ( 1973, p.11 ), "e essencial no conceito de cooperativa, que 

esta promova a defesa e a melhoria da situagao economica dos cooperados, quer 

obtendo para eles os mais baixos custos nos bens e servigos que necessitam, quer 

colocando, no mercado, a pregos justos, os bens e servigos que produzem". 

0 legislador constitucional brasileiro, quando da elaboragao da Constituigao 

Federal de 1988, assegurou a sociedade de se organizar em sociedades cooperativas, 

cabendo ao Estado apoia-las e incentiva-las. 

Conforme analise de MEINEN (2002, p.12) "a sociedade cooperativa como 

entidade pautada por valores apolfticos e nao segregacionistas que se amolda aos 

diferentes regimes de governo e formas de Estado". 

2.4.1. Objetivo da Cooperativa de Credito 

A Cooperativa de Credito, enquanto especie do genero "cooperativa", objetiva 
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promover a captac;ao de recursos financeiros para financiar as atividades economicas 

dos cooperados, a administrac;ao das suas poupanc;as e a prestac;ao dos servic;os 

inerentes a sua condic;ao de instituic;ao financeira. 

2.4.2. Caracterfsticas da Cooperativa de Credito 

A Cooperativa de Credito e sociedade de pessoas com forma e natureza propria, 

de natureza civil, nao sujeita a falencia, constitufda para prestar servic;os aos 

associados, distinguindo-se das demais sociedades, nos termos do artigo 4° da Lei 

5.764/71 pelas seguintes caracterfsticas: a) adesao voluntaria; b) variabilidade de 

capital, representado par quotas-partes; c) limitac;ao do numero de quotas-partes do 

capital para cada associado; d) incessibilidade das quotas-partes de capital a terceiros, 

estranhos a sociedade; e) singularidade de voto; f) quorum para funcionamento e 

deliberac;ao da assembleia geral baseado no numero de associados e nao co capital 

social; g) retorno das sabras do exercfcio proporcionalmente as operac;oes realizadas 

pelo associado; h) indivisibilidade do fundo de reserva; i) neutralidade polftica e 

indiscriminac;ao religiosa, racial e social; j) area de admissao de associados limitada as 

possibilidades de reuniao, controle, operac;oes e prestac;ao de servic;os. 

A natureza societaria da Cooperativa de Credito lhe empresta forma especial, 

regulada em lei especffica, o que diferencia das demais sociedades quanta a 

constituic;ao do seu capital, processo decis6rio e distribuic;ao dos resultados. 

Na condic;ao de instituic;oes financeiras monetarias, integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional, a Cooperativa de Credito, tern seu funcionamento autorizado pelo 
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Banco Central do Brasil, subordinando-a aos normativos pr6prios, aprovados pelo 

Conselho Monetario Nacional. 

2.5. ORGAOS REGULADORES E FISCALIZADORES 

Nesta abordagem sabre os 6rgaos reguladores e fiscalizadores das Cooperativas 

de credito destaca-se a: o Conselho Monetario Nacional, Banco Central do Brasil, 

Comissao de Valores Mobiliarios, Alianc;a Cooperativista lnternacional, Organizac;ao das 

Cooperativas Brasileiras e Sindicato e Organizac;ao das Cooperativas do Parana. 

2.5.1. Conselho Monetario Nacional 

0 Conselho Monetario Nacional- CMN eo 6rgao maximo do sistema Financeiro 

Nacional, com competencia para estabelecer as diretrizes gerais sabre as polfticas 

monetaria, cambial e crediticia. Dessa forma, esse 6rgao determina as condic;oes de 

constituic;ao, funcionamento e fiscalizac;ao das instituic;oes financeiras. 

0 CMN possui, ainda, a competencia de expedir normas gerais de contabilidade 

e de estatistica a serem observadas pelas instituic;oes financeiras. Essa competencia foi 

delegada ao Banco Central do Brasil em 1978, conforme item 1-1-2-1 do COSIF. 

Segundo o artigo 8° da Lei n. 9.069/1995, o CMN e constituldo pelo Ministro de 

Estado da Fazenda, na condic;ao de Presidente, pelo Ministro de Estado do 

Planejamento e Orc;amento e pelo Presidente do Banco Central do Brasil. 
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Como 6rgao regulador, nao exerce func;oes executivas, concentrando-se nas 

seguintes atribuic;oes: 

a) autorizar as emissoes de papel moeda, adaptando o volume dos meios de 

pagamento para o desenvolvimento equilibrado da economia nacional; 

b) aprovar o orc;amento monetario elaborado pelo Banco Central, regulando o 

valor interne da moeda; 

c) disciplinar o credito em suas modalidades, orientando as instituic;oes 

financeiras na destinac;ao das suas fontes de recursos, de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado da economia nacional; 

d) estabelecer limites para a remunerac;ao das operac;oes bancarias e 

financeiras; 

e) determinar as taxas de recolhimento compuls6rio das instituic;oes financeiras; 

f) regulamentar as operac;oes de redesconto e liquidez; 

g) outorgar ao Banco Central o monop61io de operac;oes de cambia quando o 

balanc;o de pagamento o exigir; 

h) estabelecer as norm as a serem seguidas pelo Banco Central nas transac;oes 

com Tftulos Publicos; 

i) regular a constituic;ao, o funcionamento e a fiscalizac;ao de todas as 

instituic;oes financeiras que operam no pals. 

Cabe ao Conselho Monetario Nacional criar condic;oes para o desenvolvimento e 

aperfeic;oamento das instituic;oes financeiras, zelando pela liquidez e pela solvencia das 

mesmas, objetivando tornar eficiente o sistema de pagamentos e de mobilizac;oes de 
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recursos. 

2.5.2. Banco Central do Brasil 

Conforme determinado pelo Artigo go da Lei n. 4.595/1964, compete ao Banco 

Central da Republica do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposi9oes que lhe sao 

atribuldas pela legisla9ao em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetario 

Nacional. 

As seguintes atribui9oes sao de competencia exclusiva do Banco Central: 

a) emitir papel moeda e moeda metalica nas condi9oes e limites autorizados pelo 

Conselho Monetario Nacional; 

b) executar os servi9os do meio circulante; 

c) receber os recolhimento compulsorios dos bancos comerciais e os depositos 

voluntarios das institui96es financeiras bancarias que operam no pals; 

d) realizar opera9oes de redesconto e emprestimo as institui96es financeiras 

dentro de urn enfoque de polltica economica do Governo ou como socorro a 

problemas de liquidez; 

e) regular a execu9ao dos servi9os de compensa9ao de cheques e outros 

papeis; 

f) efetuar, como instrumento de polltica monetaria, opera9oes de compra e 

venda de trtulos publicos federais; 

g) emitir trtulos de responsabilidade propria, de acordo com as condi9oes 

estabelecidas pelo Conselho Monetario Nacional; 
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h) exercer o controle do credito sob todas as suas formas; 

i) exercer a fiscalizac;ao das instituic;oes financeiras, aplicando as penalidades 

previstas em lei quando comprovado o descumprimento das normas 

aplicaveis; 

j) autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinamica operacional, de todas as 

instituic;oes financeiras; 

k) estabelecer condic;oes para o exercfcio de quaisquer cargos de direc;ao nas 

instituic;oes financeiras publicas e privadas; 

I) vigiar a interferencias de empresas que nao integram o Sistema Financeiro 

Nacional nos mercados financeiro e de capitais; 

m)controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento 

do mercado cambial. 

Com estas atribuic;oes principais, o Banco Central e o instrumento pelo qual o 

Estado intervem, diretamente, no funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, 

subordinando todo o conjunto de instituic;oes as suas determinac;oes. 

2.5.3. Comissao de Valores Mobiliarios 

Como 6rgao normative do Sistema Financeiro Nacional, a Comissao de Valores 

Mobiliarios - CVM esta voltado para o desenvolvimento, disciplina e fiscalizac;ao do 

mercado de valores mobiliarios, nao vinculado a emissao de tftulos pelas instituic;oes 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 



27 

Entidade autarquica, vinculada ao Ministerio da Fazenda, conforme define 

CAVALCANTI (2001, p.30), atua no apoio ao desenvolvimento e controle do mercado 

de capitais e tern como atribui<;oes principais: 

a) estimular a aplica<;ao de poupan<;a no mercado de capitais; 

b) assegurar o funcionamento eficiente e regular das bolsas de valores; 

c) proteger os titulares de valores mobiliarios contra emissoes irregulares e 

outros tipos de atos ilegais; 

d) fiscalizar a emissao, registro, a administra<;ao e a negocia<;ao de tftulos 

emitidos pelas Sociedades Anonimas de capital aberto. 

A CVM objetiva como fim principal, regulamentar o mercado de capitais no pais, 

criando os pressupostos necessarios para que o mesmo se desenvolva a servi<;o do 

progresso nacional. 

2.5.4. Alian<;a Cooperativista lnternacional 

A valoriza<;ao da uniao entre as cooperativas existe desde o seu surgimento, e 

hoje elas estao organizadas internacionalmente. A entidade que coordena esse 

movimento nos cinco continentes e a Alian<;a Cooperativa lnternacional- ACI. 

Criada em 1895 e atualmente sediada em Genebra, Sui<;a, essa associa<;ao nao

governamental e independente reune, representa e presta apoio as cooperativas e suas 

correspondentes organiza<;oes, Objetiva a integra<;ao, autonomia e desenvolvimento do 

cooperativismo. 
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Em 1946 o movimento cooperativista representado pela A.C.I. - Alianga 

Cooperativa lnternacional foi uma das primeiras organizag6es nao governamentais a ter 

uma cadeira no Conselho da ONU- Organizagao das Nag6es Unidas. 

2.5.5. Organizagao das Cooperativas Brasileiras 

A Organizagao das Cooperativas Brasileiras - OCB e o 6rgao maximo de 

representagao do cooperativismo no pals. No Brasil, o Cooperativismo e regulamentado 

pel a Lei 5. 764, de 16.12.1971. 

Entre suas atribuig6es, a OCB e responsavel pela promogao, fomento e defesa 

do sistema cooperativista, em todas as instancias pollticas e institucionais. E de sua 

responsabilidade tambem a preservagao e o aprimoramento desse sistema, o incentivo 

e a orientagao das sociedades cooperativas. 

A OCB foi criada em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, 

realizado em Bela Horizonte, substituindo as duas entidades entao existentes, a 

ABCOOP - Associagao Brasileira de Cooperativas e a UNASCO - Uniao Nacional de 

Cooperativas. A unificagao foi uma decisao das pr6prias cooperativas, de todos 

os ramos. 

A Lei 5.764/71 estabeleceu a representagao e declarou a OCB 6rgao tecnico

consultivo do governo, dando-lhe outras incumbencias, entre a de congregar as 

organizag6es estaduais de cooperativas, as OCEs. Estas sao constituldas com as 

mesmas caracterlsticas da entidade nacional. 
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2.5.6. Sindicato e Organizac;ao das Cooperativas do Parana 

0 Sindicato e Organizac;ao das Cooperativas do Parana - Ocepar foi criada em 

1971, integra a OCB e tern como missao representar e defender os interesses do 

sistema cooperativista paranaense perante as autoridades constituidas e a sociedade, 

bern como prestar servic;os adequados ao plena desenvolvimento das cooperativas e 

de seus integrantes. 

A Ocepar passou tambem a exercer func;oes de sindicato patronal das 

cooperativas paranaenses, desde 1997. 

A Ocepar tern como atribui<;Oes principais: 

a) integrar-se ao sistema cooperativista nacional e mundial na preservac;ao e 

aperfeic;oamento dos seus principios; 

b) coordenar, liderar, mobilizar, zelar e defender o cooperativismo paranaense; 

c) elaborar estudos para discussao com o governo, objetivando o 

estabelecimento de pollticas de apoio; 

d) reivindicar, das esferas governamentais soluc;oes aos problemas s6cio

economicos e politicos que afetam o cooperativismo, atraves de atitudes 

pr6prias, conjuntas com entidades congemeres ou em parceria com outras 

i nstituic;oes; 

e) divulgar o cooperativismo, visando a formac;ao de opinioes favoraveis, a sua 

defesa e preservac;ao da sua memoria; 

f) fomentar e orientar na constituic;ao, registro e funcionamento das 

cooperativas; 
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g) desenvolver e coordenar o Programa de Autogestao das cooperativas; 

h) realizar estudos e prestar assessoria tecnica, economica e jurldica, visando 

subsidiar as reivindicagoes e servir de instrumento a administragao das 

cooperativas, bern como, manter servigos de consultoria especializada; 

i) treinar cooperados, dirigentes e funcionarios das cooperativas, visando sua 

formagao e preparo para as atividades fins; 

j) estudar, coordenar, proteger e representar as cooperativas na area de 

natureza sindical. 

2.6. OPERAQAO DE CREDITO 

0 credito consiste na entrega de urn bern ou valor presente mediante uma 

promessa de pagamento em data futura, em termos financeiros significa a expectativa 

de recebimento de urn montante de dinheiro numa data futura. Urn dos riscos 

assumidos pelas cooperativas de credito nos seus emprestimos e o risco de credito, ou 

seja, o risco de inadimplencia do tomador. Desta forma, o risco de credito e urn fator 

importante para as cooperativas de credito, existem varios metodos para reduzir ou 

administrar este risco, que e a probabilidade do tomador ficar inadimplente com o 

compromisso de honrar suas obrigagoes financeiras, seja pagamento de juros ou 

pagamento do principal, ocasionando uma perda ao credor. 

A caracterlsticas das principais formas de concessao de credito sao: 

a) carater: sua avaliagao e subjetiva, pois esta muito ligado a caracterlsticas 
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pessoais do tomador. A avaliac;ao do carater se da pela identificac;ao da 

disposic;ao, determinac;ao e vontade do associado honrar os compromissos 

assumidos. Embora subjetivo, existem algumas ferramentas muito utilizadas 

para avaliac;ao do carater, como por exemplo consultas ao SPC, Serasa, 

Banco Central, outros bancos, fornecedores e clientes do associado; 

b) capital: corresponde ao patrimonio do associado. Para a avaliac;ao do capital 

de uma empresa ou mesmo de uma pessoa fisica, e necessaria atentar para 

os seus bens e suas dlvidas, bern como a representatividade de urn sobre o 

outro; 

c) condic;oes: representa os fatores externos e macroeconomicos, por exemplo, 

as empresas concorrentes, as condic;oes climaticas, as leis, que normalmente 

nao estao sob o controle da administrac;ao da empresa ou do associado, mas 

que podem influenciar no cumprimento da obrigac;ao dele com sua 

cooperativa; 

d) capacidade: pode ser entendida como a habilidade do associado em honrar 

seus compromissos. Para avaliac;ao da capacidade, deve-se levar em conta a 

capacidade de gerac;ao de recursos bern como a competencia administrativa 

do associado; 

e) colateral: e a garantia oferecida pelo associado em uma operac;ao de credito. 

Pode ser interpretada como uma seguranc;a adicional para atenuar problemas 

decorrentes de uma eventual incapacidade de honrar o compromisso 

assumido; 

f) conglomerado: a analise do conglomerado tern por finalidade a identificac;ao 



32 

dos riscos existentes nas opera9oes que envolvam associados ligados a 

grupos empresariais. Ao conceder credito para urn associado, tao importante 

quanta avaliar sua saude financeira, e conhecer a saude financeira do grupo 

(ou grupos) em que ele participa. Ocasionalmente, pode-se encontrar 

empresas em condi9oes aceitaveis de credito, mas que pertencem a grupos 

em deteriora9ao financeira. 

As modalidades de opera9oes de credito sao classificadas em: emprestimos, 

financiamentos e tftulos descontados. 

2.6.1. Emprestimos 

Sao opera9oes realizadas sem destina9ao especffica ou vinculo a comprova9ao 

da aplica9ao de recursos. Sao aberturas de credito e emprestimos contratados antes de 

cada utiliza9ao de recursos. 

Alem do emprestimo propriamente dito, existem varias formas de credito, aborda

se as principais utilizadas pela Cooperativa de Credito: 

a) cheque especial: trata-se de limite de credito concedido ao associado na sua 

conta corrente. Utilizado em larga escala no mercado financeiro, por produzir 

uma das maiores receitas financeiras, tern na sua essencia, a caracterfstica de 

ser urn credito de utiliza9ao temporaria e esporadica. No entanto, ao Iongo do 

tempo, em muito se distorceu o conceito do cheque especial, tornando-o urn 

credito de utiliza9ao contfnua; 
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b) adiantamento a depositante: sao os recursos que ficam a titulo de excesso de 

conta corrente, toda vez que se acatam debitos em contas com insuficiente 

provisao de fundos. E o excesso do limite de cheque especial (ou da conta 

que nao tern limite). E a maior taxa praticada, justamente para coibir a sua 

pratica, pois se tratam de operagoes de risco considerado; 

c) cartao de credito: modalidade de credito que permite a realizagao de saque, 

compra de bens e servigos ate um limite determinado com pagamento em 

faturas mensais. 0 credito automatico da opgao ao associado de pagar 

qualquer valor em sua fatura entre o mfnimo (que corresponde a 15% do valor 

total da fatura) e o saldo total da fatura, possibilitando o emprestimo 

automatico do saldo em aberto. 

2.6.2. Financiamentos 

Com destinagao especffica, vinculada a comprovagao da aplicagao de recursos 

como por exemplo: financiamentos imobiliarios, rurais, agroindustriais, carros, de 

maquinas, e outros equipamentos, etc. 

0 financiamento diferencia-se do emprestimo por estar vinculado a venda de um 

bern ou servigo. 

2.6.3. Tltulos Descontados 

Sao as operac;oes de desconto de tftulos, quer sejam duplicatas que tenham por 
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Iastra transac;oes mercantis, isto e, sao adiantamentos de recursos aos tomadores 

sabre valores referenciados em duplicatas ou notas promiss6rias, de forma a antecipar 

o fluxo de caixa. Nas operac;oes de desconto de Utulos, a responsabilidade final da 

liquidac;ao do titulo negociado perante a instituic;ao financeira, caso o sacado nao pague 

no vencimento, e do tomador de recursos (cedente). 

2.7. CLASSIFICACAO DE RISCO 

Uma vez que o credito envolve uma promessa, ha urn risco da mesma nao ser 

honrada. Desse modo, o risco de credito e a probabilidade do credor nao receber o que 

lhe foi prometido. 

Tendo em vista que o mercado financeiro opera buscando rentabilizar os seus 

empreendimentos nao incidindo em operac;oes que geram incertezas, mas aquelas que 

possuem apenas os riscos pr6prios da atividade, assim tambem foi determinado pelo 

Banco Central do Brasil que houvesse uma forma de verificac;ao e avaliac;ao do risco de 

cada instituic;ao financeira a ele ligado. 

Tal nao seria possfvel se nao houvesse urn mecanisme que avaliasse o risco 

envolvido em cada operac;ao de credito concedido concomitantemente ao risco 

relacionado a cada tomador, individualmente. 

Criado em bases puramente tecnicas a avaliac;ao do risco e feita em relac;ao ao 

devedor e seus garantidores e em relac;ao as operac;oes. 



35 

2.7.1. Resoluc;ao do Banco Central do Brasil 

A Resoluc;ao 2.682 de 21.12.1999 do Banco Central do Brasil estabelece criterios 

de classificac;ao das operac;oes de credito e regras para constituic;ao de provisao para 

creditos de liquidac;ao duvidosa. Os creditos sao classificados em varios nfveis, 

descrevendo de AA ate H, de acordo com a percepc;ao do risco de credito do tomador, 

das garantias oferecidas e da modalidade operacional. Uma variavel-chave para esta 

classificac;ao eo tempo de atraso. Em cada urn desses nfveis e exigido urn percentual 

de provisao que varia de 0% a 1 00% sabre o total dos creditos registrados naquela 

faixa. Ainda que estabelec;a percentuais fixos de provisionamento em cada uma dessas 

classes, induz as instituic;oes financeiras a buscar criterios que levem a alocac;ao dos 

clientes nas classes predeterminadas. E uma tentativa de melhor mensurac;ao do risco 

de credito e, por via de consequencia, do ativo ponderado pelo risco e do patrimonio 

lfquido mfnimo necessaria. 

A respectiva Resoluc;ao e composta por apenas 16 artigos. Os 3 primeiros 

apresentam as classes de risco (AA ate H) e os criterios que devem ser considerados 

na avaliac;ao da qualidade dos ativos da carteira. Nos artigos 4° e 5° sao expostos os 

perfodos mfnimos para a revisao das classificac;oes dadas aos creditos. Os artigos 6° 

ate o go complementam os anteriores ao estabelecerem os percentuais de provisao 

para fazer face a perdas provaveis na realizac;ao desses direitos, alem de explicitar 

procedimentos contabeis para a transferencias de creditos para contas fora-do-balanc;o 

( contas de compensac;ao ), tratamento das operac;oes renegociadas e reconhecimento 

de receitas em operac;oes atrasadas. Os artigos finais, do 1 0° ao 16°, abordam 



36 

questoes relacionadas aos poderes do Banco Central do Brasil, responsabilidades dos 

auditores independentes, transparencia e divulga9ao dos criterios usados para a 

classifica9ao dos criterios em notas explicativas. Assim, pode-se dividir a norma em 

quatro segmentos basicos: o primeiro, a classifica9ao dos criterios; o segundo, o 

perfodo de revisao mfnimo; o terceiro, a provisao correspondents a cada categoria e, 

par ultimo, questoes ligadas a transparencia dos criterios utilizados. 

Quadro 03- Tempo de Atraso e Nfvel de Risco Correspondents 

Nivel de 
Reclassifica~ao por lnadimplencia Risco 

AA Creditos sem atraso 

A Creditos com atraso ate 14 dias 

B Creditos com atraso entre 15 e 30 dias 

c Creditos com atraso entre 31 e 60 dias 

D Creditos com atraso entre 61 e 90 dias 

E Creditos com atraso entre 91 e 120 dias 

F Creditos com atraso entre 121 e 150 dias 

G Creditos com atraso entre 151 e 180 dias 

H Creditos com atraso superior a 180 dias 

Fonte: Resolu9ao do Banco Central do Brasil 

0 artigo primeiro estabelece os nfveis (de AA a H) em que devem ser 

classificadas as opera96es de credito em ordem crescente de risco. No segundo artigo 

atribui a institui9a0 detentora do credito a responsabilidade pela classifica9a0 da 

opera9ao e enumera criterios mfnimos que devem ser avaliados, em rela9ao ao 

devedor e seus garantidores: a) situa9ao economico-financeira; b) grau de 

endividamento; c) capacidade de gera9ao de resultado; d) fluxo de caixa; e) 
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administra9ao e qualidade de controles; f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; g) 

contingencias; h) setor de atividade economica; i) limite de credito. 

Em rela9ao a opera9ao: a) natureza e finalidade da transa9ao; b) caracterlsticas 

das garantias, particularmente quanto a suficiencia e liquidez; c) valor. 

0 artigo terceiro dispoe que, em regra, deve-se utilizar a classifica9ao da 

opera9ao de maior risco para a inclusao do cliente nas classes de risco nos casos em 

que este possua mais de uma opera9ao com a institui9ao financeira. Nada impede que 

as institui96es financeiras desenvolvam sistemas para avaliar o risco do cliente, e assim 

classifica-lo em algum dos 9 nlveis de risco pre-estabelecidos, ao inves de aguardar a 

ocorrencia de atrasos para entao se proceder a regulariza9ao das classifica96es de 

risco. 

Nos artigos 4°, 5° e 6° ficam expresses os nlveis de provisao mlnimos para cada 

classe de risco. 

Quadro 04- Nlvel de Risco x Percentual de Provisao 

Nivel de Percentual de 
Risco Pro vi sao 

AA 0,0% 

A 0,5% 

B 1,0% 

c 3,0% 

D 10,0% 

E 30,0% 

F 50,0% 

G 70,0% 

H 100,0% 

Fonte: Resolu9ao do Banco Central do Brasil 
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Quanta pior a classificac;ao do cn3dito, maior sera a provisao exigida sobre este. 

Mesmo na ocorrencia de renegociac;oes os creditos permanecem na sua classificac;ao 

anterior ate que haja amortizac;ao significativa da parcela do debito. 

2.7.2. Revisao de Risco 

A classificac;ao dos niveis de risco deve ser revista, no minima mensalmente, por 

ocasiao dos balancetes e balanc;os, em func;ao de atraso verificado no pagamento de 

parcela de principal ou de encargos, sendo que para as operac;oes com prazo a 

decorrer superior a 36 meses e admitida a contagem em dobro, devendo ser observado 

que: a) atraso entre 15 e 30 dias, risco nivel B, no minima; b) atraso entre 31 e 60 dias, 

risco nivel C, no minima; c) atraso entre 61 e 90 dias, risco nivel D, no minima; d) 

atraso entre 91 e 120 dias, risco nivel E, no minima; e) atraso entre 121 e 150 dias, 

risco nivel F, no minima; f) atraso entre 151 e 180 dias, risco nivel G, no minima; g) 

atraso entre a 180 dias, risco nivel H. 

Alem do caso descrito acima devera ser revisto a classificagao de dos niveis de 

risco a cada seis meses, para operac;oes de mesmo cliente ou grupo economico cujo 

montante seja superior a 5% (cinco por cento) do patrimonio liquido, uma vez a cada 12 

meses, em todas as situac;oes, exceto para as operac;oes de credito contratadas com 

cliente cuja responsabilidade total seja de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), as quais podem ter sua classificac;ao revista de forma automatica unicamente em 

func;ao dos atrasos consignados. 
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2.7.3. Classificaqao da Carteira 

A classificaqao da carteira em nlveis de risco implicara a constituiqao de provisao 

nao inferior ao somat6rio dos seguintes percentuais: a) 0,5% (meio por cento) sobre o 

valor das operaqoes classificadas como de risco nlvel A; b) 1% (urn por cento) sobre o 

valor das operaqoes classificadas como de risco nlvel B; c) 3% (tres por cento) sobre o 

valor das operaqoes classificadas como risco nivel C; d) 10% (dez por cento) sobre o 

valor das operaqoes classificadas como de risco nlvel D; e) 30% (trinta por cento) sobre 

o valor das operaqoes classificadas como de risco nlvel E; f) 50% (cinqOenta por cento) 

sobre o valor das operaqoes classificadas como de risco nivel F; g) 70% (setenta por 

cento) sobre o valor das operaqoes classificadas como de risco nlvel G; h) 100% (cern 

por cento) sobre o valor das operaqoes classificadas como de risco nlvel H. 

As operaqoes objeto de renegociaqao as quais devem ser mantidas, no mlnimo, 

no mesmo nlvel de risco em que estiverem observado ainda que aquela registrada 

como prejulzo deve ser classificada como de risco nlvel H, admitindo-se apenas quando 

houver amortizaqao significativa da operaqao ou quando fatos relevantes justificarem a 

mudanqa do nlvel de risco, a reclassificaqao para nlvel de menor risco. Alem de que o 

ganho eventualmente auferido por ocasiao da renegociaqao deve ser apropriada ao 

resultado quando de seu efetivo recebimento. 

A Resoluqao veda ainda o reconhecimento dos encargos nas operaqoes que 

apresentem atraso igual ou superior a 60 dias no pagamento de parcela de principal ou 

juros, evitando o reconhecimento de receitas nas situaqoes de diflcil ou duvidosa 

realizaqao. 
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Deverao ser divulgadas em nota explicativa, as demonstra96es financeiras 

informa96es detalhadas sobre a composi9ao da carteira de opera96es de credito, no 

mlnimo: a) distribui9ao das opera96es, segregada por tipo de cliente e atividade 

economica; b) distribui9ao por faixa de vencimento; c) montantes de opera96es 

renegociadas, lan9ados contra prejulzo e de opera96es recuperadas, no exerclcio. 

2. 7 .4. Defini9ao dos Criterios de Classifica9ao e Pontua9ao 

A polltica de credito tern como objetivo basico a orienta9ao nas decisoes de 

credito, em face dos objetivos desejados e estabelecidos e esta relacionada 

diretamente com as aplica96es de recursos de natureza operacional e pode envolver 

expressivos volumes de investimento. Nas institui96es financeiras ha urn "Comite de 

Credito", que e uma especie de 6rgao colegiado, que responde pel as decisoes de 

credito. 

As institui96es financeiras tendem a ter criterios rigorosos na concessao de 

credito, pois 0 prejulzo decorrente do nao-recebimento de uma opera980 de credito, 

representara a perda do montante emprestado. 

Sao avaliados os seguintes aspectos para a determina9ao dos graus de risco: 

a) situa9ao economico-financeira: avalia aspectos relacionados diretamente a 

saude financeira do associado/cliente; 

b) grau de endividamento: pondera o grau de comprometimento do 

associado/cliente com o pagamento de dlvidas; 

c) capacidade de gera9ao de resultados: busca analisar a viabilidade economica 
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da atividade do associado/cliente; 

d) fluxo de caixa: busca avaliar a capacidade do associado/cliente se auto

sustentar, ou seja, sua capacidade de gerar recursos cfclicos; 

e) administrac;ao e qualidade de controles: busca avaliar a capacidade do 

associado/cliente gerir sua vida financeira ou, no caso de empresas, a 

capacidade de sua administrac;ao; 

f) pontualidade e atraso nos pagamentos: avalia o comportamento hist6rico do 

associado/cliente em outras operac;oes de credito; 

g) contingencias: busca avaliar a fragilidade do associado/cliente frente a 

contingencias mercadol6gicas ou operacionais; 

h) setor de atividade economica: pondera, no risco do associado/cliente, o risco 

trpico do mercado em que atua; 

i) limite de credito: avalia a adequac;ao dos limites concedidos a capacidade do 

associado/cliente; 

j) patrimonio e renda: itens importantes na avaliac;ao de pessoas ffsicas. 

0 resultado final da classificac;ao de uma operac;ao de credito dependera do grau 

de risco atribuido ao tomador, seu garantidor e demais garantias, alem das demais 

caracteristicas da operac;ao. 

Considerado os aspectos relacionados acima, classificam-se as variaveis de 

acordo com tabelas de pontuac;ao, com a seguinte escala: 
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Quadro 05 - Classificac;ao e Pontuac;ao 

Pontuac;ao 
Co nee ito Obtida 

1 plenamente satisfat6rio 

2 satisfat6rio 

3 satisfat6rio com ressalvas 

4 razoavel 

5 razoavel fraco 

6 fraco 

7 extremamente fraco 

8 insatisfat6rio 

9 inaceitavel 

Fonte: Manual do SICREDI 

Assim, a cada item avaliado e atribuida uma determinada pontuac;ao, permitindo 

apurar a media ponderada de todas as pontuac;oes, que representarc3 o resultado final 

para o associado. 

2.8. AVALIAQAO DE RISCO 

A avaliac;ao das operac;oes de credito deve sempre guardar coerencia entre os 

valores provisionados e o grau de risco de perda nas operac;oes de credito. 

Sendo assim, e respeitando o estabelecido na Resoluc;ao 2.682, o grau de risco 

de cada operac;ao e apurado de acordo com a classificac;ao de risco do tomador e suas 

caracteristicas e da avaliac;ao do grau de risco da operac;ao. 

0 grau de risco e apurado a partir da avaliac;ao do: a) risco do tomador (pessoa 
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fisica ou juridica); b) risco do garantidor; c) risco da opera9ao; d) dias de atraso. 

2.8.1. Criterios de Avalia9ao da Pessoa Juridica 

Para a classifica9ao das pessoas juridicas sao considerados os seguintes 

criterios: 

a) situa9ao economico-financeira: a analise deve refletir a atual situa9ao do 

associado e sua capacidade de manter-se financeiramente saudavel. Em 

fun9ao da abrangencia desse aspecto, a analise da situa9ao economico-

financeira divide-se nos seguintes subitens: 

I. tempo de opera9ao de mercado: pondera o grau de risco relacionado ao 

tempo de opera9ao da empresa. Para essa classifica9ao considera-se a 

efetiva atua9ao da empresa em urn determinado mercado. 

Quadro 06- Pontua9ao de Tempo de Opera9ao no Mercado 

Pontuac;ao Condic;oes 

2 acima de 30 anos de operagao 

1 acima de 20 e ate 30 anos de operagao 

2 acima de 15 e ate 20 anos de operagao 

3 acima de 10 e ate 15 a nos de operagao 

4 acima de 5 e ate 1 0 anos de operagao 

5 acima de 2 e ate 5 anos de operagao 

6 acima de 1 e ate 2 anos de operagao 

7 acima de 6 meses e ate 1 ano de operagao 

8 menos de 6 meses de operagao 

9 em fase pre-operacional 

Fonte: Manual do SICREDI 
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II. tempo de relacionamento com a institui<;:ao: pondera o tempo de 

relacionamento da empresa com a Cooperativa. Para essa classifica9ao 

considera-se a data de abertura da conta como infcio efetivo do 

relacionamento. 

Quadro 07- Pontua9ao de Tempo de Relacionamento com a lnstitui9ao 

Pontua~ao Condi~oes 

1 acima de 1 anos 

3 acima de 6 meses ate 1 ana 

7 acima de 3 meses ate 6 meses 

9 menos de 3 meses 

Fonte: Manual do SICREDI 

Ill. informa9oes cadastrais: classifica o grau de risco relativo a ocorrencia de 

registros negativos junto a servi9os de informa9ao (Serasa, SPC, Sistema de 

lnforma9oes de Credito do Banco Central), considerando o risco s6cio-

empresa. 
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Quadro 08- Pontua9ao de lnforma96es Cadastrais 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 empresa, s6cios e conjuges de s6cios e coligadas 
sem nenhum registro de pendencia 

3 ha registro de restric;oes irrelevantes, tendo a empresa 
fornecido as respectivas negativas 

ha restric;oes para s6cios e/ou conjuges de s6cios 
4 ou ha regsitro de restric;oes medias para e empresa, 

tendo a mesma fornecido as respectivas negativas 

5 
ha registro de restric;oes relevantes, tendo a empresa 

fornecido as respectivas negativas 

6 h8 registro de restric;oes irrelevantes sem negativas 

7 ha registro de restric;oes medias sem negativas 

9 ha registro de restric;oes relevantes sem negativas 

Fonte: Manual do SICREDI 

IV. posi9ao no mercado em que atua: classifica a empresa de acordo com 

sua capacidade de acompanhar o ritmo de crescimento do mercado em que 

atua, relacionando a evolu9ao de suas vendas com o nivel de expansao 

medio do mercado em que atua. 

Quadro 09 - Pontua9ao de Posi9ao de Mercado em que Atua 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 
empresa apresentou, no ultimo ano, evoluc;ao da receita 
opercaional bruta superior ao crescimento de mercado 

5 
empresa apresentou, no ultimo ano, evoluc;ao da receita 

opercaional bruta inferior ao crescimento de mercado 

9 empresa em fase pre-operacional 

Fonte: Manual do SICREDI 

V. confiabilidade das demonstra96es contabeis: a qualidade e confiabilidade 
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das demonstrac;oes contabeis da empresa sao importantes pontos de 

referencia para a analise. 

Quadro 1 0 - Pontuac;ao da Confiabilidade das Demonstrac;oes Contabeis 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 balan<;os atualizados e auditados por empresas de 
auditoria de reconhecida idoneidade 

2 Iuera presumido: apresentou comprovantes 
da situac;ao patrimonial 

5 Iuera presumido: nao apresentou comprovantes 
da situac;ao patrimonial 

9 balanc;os ou declarac;oes nao confiaveis ou com erros 

Fonte: Manual do SICREDI 

VI. estrutura de capital: classifica o grau de risco da empresa em relac;ao a 

sua dependencia do capital de terceiros. Apura-se a participac;ao do capital 

de terceiros atraves da soma do passivo circulante e exigivel a Iongo prazo e 

dividindo pelo patrimonio Hquido. 

Quadro 11 - Pontuac;ao da Estrutura de Capital 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 participac;ao de capital de terceiros ate 40% 
3 participac;ao de capital de terceiros acima de 40% ate 70% 
5 participac;ao de capital de terceiros acima de 70% ate 100% 
7 participac;ao de capital de terceiros acima de 1 00% ate 120% 

9 participac;ao de capital de terceiros acima de 120% 

Fonte: Manual do SICREDI 

b) grau de endividamento: para a avaliac;ao do nivel de endividamento, devera 
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ser utilizado o indice de endividamento geral representado pela soma do 

passivo circulante e exigfvel a Iongo prazo e dividindo pelo ativo total. 

Quadro 12 - Pontuac;:ao de Grau de Endividamento 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 endividamento geral ate 20% 
2 endividamento geral de 20% e ate 25% 
3 endividamento geral de 25% e ate 35% 
5 endividamento geral de 35% e ate 50% 
7 endividamento geral de 50% e ate 75% 
9 endividamento geral acima de 20% 

Fonte: Manual do SICREDI 

c) capacidade de gerac;:ao de resultados: empresas com dificuldades em obter 

resultados satisfat6rios apresentam maior tendencia de problemas futuros, 

dadas as dificuldades de reinvestimento e viabilidade de manutenc;:ao. Apura-

se o retorno sobre o PL dividindo o resultado lfquido pelo patrimonio lfquido. 

Quadro 13 - Pontuac;:ao de Capacidade de Gerac;:ao de Resultados 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 retorno sabre o PL acima de 1 0% 
2 retorno sabre o PL de 7% e ate 10% 
4 retorno sabre o PL de 4% e ate 7% 
6 retorno sabre o PL de 2% e ate 4% 
9 retorno sabre o PL ate 2% 

Fonte: Manual do SICREDI 

d) fluxo de caixa: a analise do fluxo de caixa da empresa deve indicar sua 

capacidade de arcar com os custos das operac;:oes tomadas, mantendo sua 
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capacidade produtiva. 

Quadro 14 - Pontuagao de Fluxo de Caixa 

Pontua~ao Condi~oes 

1 fluxo de caixa positivo em todos os meses 
enquanto vigorar a operagao 

ocorrencia de fluxos de caixas negativos, compensados em 
5 meses posteriores, sem comprometer a liquidez da 

operac;ao 
9 fluxo de caixa negativo, sem compensagao 

Fonte: Manual do SICREDI 

e) contingencias: avalia a capacidade da empresa em enfrentar situagoes 

contingenciais de risco. 

Quadro 15 - Pontuagao de Contingencias 

Pontua~ao Condi~oes 

1 
empresa com alto grau de organizagao, apta a 

enfrentar oscilagoes de mercado 

5 
empresa apresenta pontos fracos, podendo 

ser afetada pelo comportamento de mercado 

9 
empresa com problemas organizacionais, com 
alta exposigao ao comportamento de mercado 

Fonte: Manual do SICREDI 

f) qualidade da administragao: a qualidade da administragao e seu grau de 

competencia e adaptabilidade sao fatores de extrema importancia para a 

integridade financeira da empresa. 
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Quadro 16 - Pontua9ao da Qualidade da Administra9ao 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 administra<;ao profissionalizada e/ou experiente 
5 administra<;ao de qualidade regular 
9 administra<;ao de qualidade insatisfat6ria 

Fonte: Manual do SICREDI 

g) pontualidade de pagamento: pondera o hist6rico de pontualidade de 

pagamento de dfvidas da empresa junto a Cooperativa. 

Quadro 17 - Pontua9ao da Pontualidade de Pagamento 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 nao apresentou atrasos em opera<;oes contratadas 
2 registro atraso de ate 1 0 dias 
4 registro atraso acima de 10 dias e ate 20 dias 

6 registro atraso acima de 20 dias e ate 30 dias 

7 registro atraso acima de 30 dias e ate 60 dias 

9 registro atraso acima de 60 dias 

Fonte: Manual do SICREDI 

h) setor de atividade economica: o risco setorial e ponderado para a apura9ao 

do risco do tomador. 

Quadro 18 - Pontua9ao do Setor de Atividade Economica 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 mercados com baixo risco 
3 mercados com risco moderado 
5 mercados com risco significativo 

9 mercados de alto risco 

Fonte: Manual do SICREDI 
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i) limite de credito: 0 limite de credito deve guardar proporcionalidade ao porte 

da empresa, sendo ponderado o risco dos valores em rela<;ao ao porte da 

empresa. A classifica<;ao deve considerar a pior pontua<;ao entre os valores 

obtidos em cada condi<;oes conforme quadro a seguir. Considera-se empresa 

de micro e pequeno porte as empresas com faturamento anual igual ou 

inferior a R$ 2.133 mil (dais milhoes e cento e trinta e tres mil reais), e de 

media e grande porte as empresas com faturamento anual superior a R$ 

2.133 mil (do is mil hoes e cento e trinta e tres mil rea is). 

Quadro 19 - Pontua<;ao de Limite de Credito 

Pontua~ao 
Condigoes 

Medio e Grande Porte Micro e Pequeno Porte 

-ate 8% do PL da empresa; 
- ate 20% do PL da empresa; 

1 - ate 1 0% do faturamento anual da 
- ate 5% do faturamento anual da empresa. 

empresa. 

- acima de 8% e ate 1 0% do PL da empresa; 
2 - acima de 5% e ate 8% do faturamento 

anual da empresa. 
- acima de 10% e ate 20% do PL da - acima de 20% e ate 30% do PL da 

3 
empresa; empresa; 
- acima de 8% e ate 20% do faturamento - acima de 10% e ate 20% do faturamento 
anual da empresa. anual da empresa. 
- acima de 20% e ate 30% do PL da - acima de 30% e ate 45% do PL da 

5 
empresa; empresa; 
- acima de 20% e ate 30% do faturamento - acima de 20% e ate 30% do faturamento 
anual da empresa. anual da empresa. 
- acima de 30% e ate 40% do PL da - acima de 45% e ate 60% do PL da 

7 
empresa; empresa; 
- acima de 30% e ate 40% do faturamento - acima de 30% e ate 40% do faturamento 
anual da empresa. anual da empresa. 
- acima de 40% do PL da empresa; - acima de 60% do PL da empresa; 

9 - acima de 40% do faturamento anual da - acima de 40% do faturamento anual da 
empresa. empresa. 

Fonte: Manual do SICREDI 
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2.8.2. Apuragao do Resultado da Avaliagao da Pessoa Juridica 

0 resultado da classificagao de pessoas juridicas e adquirido tabulando-se os 

dados obtidos, nos criterios citados anteriormente no item 2. 7 .1., na planilha exposta a 

seguir: 

Quadro 20- Apuragao do Resultado da Avaliagao da Pessoa Juridica 

Item Avaliado Pontuac;ao Peso Resultado Parcial 

media da situac;ao economica financeira X 1 = 
grau de endividamento X 1 = 

capacidade de gerac;ao de resultados X 1 = 
fluxo de caixa X 1 = 

qualidade da admisnistrac;ao X 1 = 
pontualidade X 1 = 
contingencias X 1 = 

mercado X 1 = 
limite de credito X 1 = 

Fonte: Manual do SICREDI 

0 resultado final e adquirido calculando a media ponderada do associado, 

relacionando a pontuagao obtida em cada item com seu peso relativo na avaliagao, isto 

e, somat6rio dos resultados parciais dividido pelo somat6rio dos pesos. 

Os pesos serao definidos periodicamente pelo Comite de Credito. 

A classificagao final e obtida atraves da seguinte analise: 
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Quadro 21 - Classificac;ao da Apurac;ao 

Media Encontrada Classificac;ao 

ate 1 AA 

acima de 1 e ate 2 A 

acima de 2 e ate 3 B 

acima de 3 e ate 4 c 
acima de 4 e ate 5 D 

acima de 5 e ate 6 E 

acima de 6 e ate 7 F 

acima de 7 e ate 8 G 

acima de 8 e ate 9 H 

Fonte: Manual do SICREDI 

2.8.3. Criterios de Avaliac;ao da Pessoa Flsica 

As pessoas flsicas sao avaliadas com base nos seguintes aspectos: 

a) informac;oes excludentes: a ocorrencia de quaisquer restric;oes junto a 6rgaos 

de restric;ao, como Serasa, SPC e outros, bern como ao Cadastre de 

Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF e o Sistema de lnformac;oes de 

Credito do Banco Central causam rebaixamento do grau de risco dos 

associ ado para risco "H", independentemente do mesmo possuir risco 

qualitative cadastrado no sistema. Ponderam-se, ainda, os restritivos de 

conjuge, conforme quadro abaixo. 
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Quadro 22 - Pontuac;ao de Restritivos do Conjuge 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 conjuge sem restritivos 
9 conjuge apresentando restritivos 

Fonte: Manual do SICREDI 

b) situac;ao economico-financeira: dada a complexidade da analise da situac;ao-

financeira, este item foi subdividido, em: 

I. idade: classifica o grau de risco relativo a idade do associado. 

Quadro 23 - Pontuac;ao da ldade 

Pontuac;ao Condic;oes 

9 ate 20 anos sem emancipac.;:ao 
4 ate 20 anos com emancipac.;:ao 
3 entre 21 e 30 anos 

1 acima de 30 e ate 55 anos 

2 acima de 55 e ate 60 anos 

4 acima de 60 e ate 65 anos 

7 acima de 65 e ate 70 anos 

9 acima de 70 anos 

Fonte: Manual do SICREDI 

II. estado civil: classifica o grau de risco relativo ao estado civil do associado. 

Quadro 24 - Pontuac;ao do Estado Civil 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 casado - unido estavelmente 
4 divorciado - separado - solteiro 
3 viuvo 

Fonte: Manual do SICREDI 
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Ill. numero de dependentes: classifica o grau de risco relativo ao numero de 

dependentes. 

Quadro 25 - Pontuagao de Numero de Dependentes 

Pontua~iio Condi~oes 

4 nenhum 
1 1 ou 2 
5 3 pu 4 
7 acima de 4 

Fonte: Manual do SICREDI 

IV. Tipo de Residencia: classifica o grau de risco relativo ao tipo de 

residencia do associado. 

Quadro 26 - Pontuagao Tipo de Residencia 

Pontua~iio Condi~oes 

1 propria 
propria com financiamento (financiamento 

2 compromete 
ate 10% da renda bruta mensa! do associado) 

4 
alugada (comprometimento ate 10% da receita 

bruta men sal do associ ado) 

5 outras situar;oes nao descritas anteiormente 

Fonte: Manual do SICREDI 

c) grau de risco sugerido: permite que seja ponderada a avaliagao qualitativa do 

associado elaborada pelo gerente. 
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Quadro 27 - PontuaQao do Grau de Risco Sugerido 
/ 

Pontua~ao Condi~oes 

1 plenamente satisfat6rio - altamente recomendavel 
2 satisfat6rio 
3 satisfat6rio com ressalvas 
4 razoavel - ainda nao e associado 
5 razoavel fraco 
6 fraco 
7 extremamente fraco 
8 insatisfat6rio 
9 inaceitavel 

Fonte: Manual do SICREDI 

d) endividamento: a analise de endividamento busca ponderar o grau de 

comprometimento do associado com o pagamento mensal de dividas. 

Quadro 28 - PontuaQao de Endividamento 

Pontua~ao Condi~oes 

1 associado sem dfvidas financeiras 

2 
dfvidas financeiras comprometem ate 10% da 

renda mensal bruta do associado 

3 
dfvidas financeiras comprometem ate 25% da 

renda mensal bruta do associado 

5 
dfvidas financeiras comprometem ate 30% da 

renda mensal bruta do associado 

7 
dfvidas financeiras comprometem ate 50% da 

renda mensal bruta do associado 

9 
dfvidas financeiras comprometem mais de 50% da 

renda mensal bruta do associado 

Fonte: Manual do SICREDI 

e) rendas e despesas: o comprometimento da renda e urn importante fator para 

a analise de risco. 
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Quadro 29 - PontuaGao de Rendas e Despesas 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 gastos com pagamento de dividas e despesas gerias nao 
ultrapassam 60% da renda media mensal bruta 

3 gastos com pagamento de dividas e despesas gerias nao 
ultrapassam 65% da renda media mensal bruta 

5 gastos com pagamento de dividas e despesas gerias nao 
ultrapassam 70% da renda media mensal bruta 

7 gastos com pagamento de dividas e despesas gerias nao 
ultrapassam 80% da renda media mensal bruta 

9 gastos com pagamento de dividas e despesas gerias 
comprometem mais de 80% da renda media mensal bruta 

Fonte: Manual do SICREDI 

f) pontualidade de pagamentos: analisa o comportamento do associado em 

operaG5es junto a Cooperativa. 

Quadro 30 - PontuaGao de Pontualidade de Pagamentos 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 nao ha registro de atrasos 
2 registro de atrasos de ate 1 0 dias 
3 registro de atrasos superior a 10 dias e ate 20 dias 
5 registro de atrasos superior a 20 dias e ate 30 dias 
7 registro de atrasos superior a 30 dias e ate 60 dias 
9 registro de atrasos superior a 60 dias 

Fonte: Manual do SICREDI 

g) setor de atuaGao I tipo de atividade: a atividade exercida pelo associado tern 

grande importancia sabre o grau de risco futuro do mesmo, em funGao do 

comportamento de cada mercado, havendo mercados tradicionalmente mais 

arriscados e mercados mais estaveis. Este item foi subdividido, em: 

I. tipo de atividade: o risco e definido de acordo com o tipo de atividade 
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exercida pelo associado. 

Quadro 31 - Pontuagao de Tipo de Atividade 

Atividade Pontuac;ao Atividade Pontuac;ao 

administrador 2 enfermeiro 4 
advogado 4 engenheiro 3 

agenciador de propaganda 6 farmaceutico 3 
agente de viagens 5 ferramenteiro 3 

agronomo 3 fiscal de tributos 4 
ajudantes gerais 6 fisioterapeuta 3 
alfaiate/costureira 4 fonoaudi61ogo 2 
analista de custos 3 garimpeiro 7 

analista de sistemas 3 ge6grafo 2 
aposentado 2 jornalista 7 

arquiteto 3 juiz de direito 5 
artista 6 leiloeiro 3 

assistente social 4 mecanico de autom6veis 4 
atuarios 2 medico 2 

autonomo 3 membra do ministerio publico 5 
auxiliar de escrit6rio 6 membros do governo/legislativo 4 

auxiliar de laborat6rio 3 microempresario 5 
bancario 5 militar 4 

bibliotecario 3 motorista 4 
bi61ogo 3 motorista de taxi 3 
bolsista 7 office boy 6 

cabeleleiro 5 operador de computador 4 
capitalista 5 outros 6 

cientistas de qualquer area 3 pedreiro 6 
cobrador de onibus 5 porteiro 5 

comandante de aeronaves 2 produtor rural agricola 3 
comandante de embarcac;oes 2 produtor rural pecuarista 3 

comerciario 4 professor de 1° e/ou 2° grau 6 
comissario de bordo 3 professor universitario 4 

comunicador 7 programador de computador 5 
consultor de empresas 4 psic61ogo 4 

contador 3 publicitario 4 
corretor de im6veis 4 qufmico 2 

decorador 2 relac;oes publicas 3 
dentista 2 religioso 2 

desenhista 2 secreta ria 5 
despachante 5 securitario 3 
desportista 7 servic;os funerarios 2 
diplomata 4 servidor publico 4 
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Atividade Pontua~ao Atividade Pontua~ao 

diretor de empresa 2 soldado da PM/corpo bombeiro 6 
dona de casa 7 tecnico nfvel medio 4 
economista 3 trabalhador rural 3 
eletricista 4 vendedor autonomo 5 

empresario 4 veterinario 3 

Fonte: Manual do SICREDI 

II. tempo na atividade: a tradic;ao do associado na atividade e urn importante 

fator para a analise de credito. Quanto menor a experiencia do associado, 

maiores serao as chances desse enfrentar problemas de origem profissional. 

Para profissionais liberais e trabalhadores que nao mantem vfnculo 

empregatfcio com empresas, o tempo a ser considerado e aquele 

correspondente a atuac;ao do profissional naquela determinada atividade. 

Quadro 32- Pontuac;ao de Tempo na Atividade 

Pontua~ao Condi~oes 

7 ate 1 ano de experiencia 

5 acima de 1 ano e ate 2 anos de experiencia 

4 acima de 2 anos e ate 5 anos de experiencia 

3 acima de 5 anos e ate 7 anos de experiencia 
2 acima de 7 anos e ate 1 0 anos de experiencia 

1 acima de 1 0 a nos de experiencia 

Fonte: Manual do SICREDI 

h) patrimonio: a constituic;ao de urn patrimonio consistente indica capacidade na 

administrac;ao de recursos, permitindo avaliar o perfil do associado 

prospectado. Associados que nao possuem patrimonio consistente 

representam pouca capacidade de poupanc;a, menores nfveis de garantia e, 
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par consequencia, maiores riscos de credito. As informagoes relativas ao 

patrimonio do associado devem ser devidamente comprovadas atraves de 

declaragao do Impasto de Renda ou de documentos com validade publica. 

Quadro 33 - Pontuagao de Patrimonio 

Condic;oes 
Pontuac;ao Associado com menos Associado com mais 

de 40 Anos de ldade de 40 Anos de ldade 

patrimonio livre de onus com valor igual ou patrimonio livre de onus com valor igual ou 
1 superior a 8 vezes a renda mensa! bruta do superior a 15 vezes a renda mensa! bruta do 

associ ado associado 

patrimonio livre de onus com valor igual ou patrimonio livre de onus com valor igual ou 
2 superior a 6 vezes a renda mensa! bruta do superior a 10 vezes a renda mensa I bruta do 

associ ado associado 

patrimonio livre de onus com valor igual ou patrimonio livre de onus com valor igual ou 
5 superior a 3 vezes a renda mensa! bruta do superior a 5 vezes a renda mensa! bruta do 

associ ado associ ado 

patrimonio livre de onus com valor igual ou patrimonio livre de onus com valor igual ou 
7 superior a 1 vez a renda mensa! bruta do superior a 2 vezes a renda mensa! bruta do 

associ ado associado 

9 
patrimonio livre de onus com valor inferior a 1 patrimonio livre de onus com valor inferior a 

vez a renda mensa! bruta do associado 2 vezes a renda mensa! bruta do associado 

Fonte: Manual do SICREDI 

2.8.4. Apuragao do Resultado da Avaliagao da Pessoa Fisica 

0 resultado da classificagao de pessoas fisicas e adquirido tabulando-se os 

dados obtidos, nos criterios citados anteriormente no item 2.7.3., na planilha exposta a 

seguir. 
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Quadro 34- Apurac;ao do Resultado da Avaliac;ao da Pessoa Flsica 

Item Avaliado Pontuac;ao Peso Resultado Parcial 

restrit;tao de conjuge 
X 

(para casados e unidos estavelmente) 
1 = 

media da situat;tao economica financeira X 1 = 
grau de risco sugerido X 1 = 

end ividamento X 1 = 
rendas e despesas X 1 = 

pontualidade X 1 = 
media do setor I atividade X 1 = 

patrimonio X 1 = 
Fonte: Manual do SICREDI 

0 resultado final e adquirido calculando a media ponderada do associado, 

relacionando a pontuac;ao obtida em cada item com seu peso relative na avaliac;ao, isto 

e, somat6rio dos resultados parciais dividido pelo somat6rio dos pesos. 

Os pesos serao definidos periodicamente pelo Comite de Credito. 

A classificac;ao final e obtida atraves da mesma anc~lise demonstrada no Quadro 

21 - Classificac;ao da Apurac;ao na pagina 48. 

2.8.5. Criterios de Avaliac;ao da Operac;ao de Credito 

Conforms estabelece a Resoluc;ao n° 2.682 do Banco Central do Brasil, as 

operac;oes de credito devem ter seu risco de credito avaliado, sendo com base em tal 

avaliac;ao procedido o provisionamento de credito. As operac;oes de credito sao 

avaliadas com base nos seguintes aspectos: 

a) informac;oes independentes: operac;oes com garantia de fianc;a bancaria terao 

sua classificac;ao como risco nlvel "AA", independentemente dos demais 
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criterios qualitativos de avaliactao de credito. 

b) Natureza e finalidade da operactao: a finalidade e natureza de uma operactao 

compreendem fatores pr6prios de risco, classificados a seguir: 

Quadro 35 - Pontuavao de Natureza e Finalidade da Operactao 

Condi~oes 

Pontua~ao Opera~oes Formalizadas com Opera~oes Formalizadas com 
Pessoas Juridicas Pessoas Fisicas 

operag6es de curtfssimo prazo, destinadas operag6es de curtfssimo prazo, destinadas a 
1 a eventuais coberturas de necessidades de coberturas de despesas eventuais (ate 90 

giro complementar (ate 90 dias) dias) 

operagoes de curto prazo, destinadas a opera goes de curto prazo, destinadas a 
2 eventuais coberturas de necessidades de coberturas de despesas eventuais (ate 180 

giro complementar (ate 180 dias) dias) 

- operag6es de medio prazo destinadas a 
operag6es de medio prazo, destinadas a cobertura de necessidades eventuais, 

4 cobertura de necessidades de capital de con sumo ou investimento; 
giro (ate 240 dias) - operag6es de Iongo prazo, destinadas a 

aquisigao de equipamentos. 

5 
operag6es de Iongo prazo, destinadas a 
aquisigao de equipamentos 

9 operag6es destinadas ao pagamento de dfvidas 

Fonte: Manual do SICREDI 

c) garantias: as garantias nao devem ser encaradas como forma de pagamento 

das operactoes. Entretanto a qualidade dessas, sua correta formalizactao e 

avaliavao contribuem para a reduvao dos risco das operactoes e do risco 

sistemico da carteira de credito. Para operavoes que apresentarem mais de 

uma garantia deve-se considerar aquela de melhor classificavao. 
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Quadro 36 - Pontuagao de Garantia da Operagao 

Pontuac;ao Condic;oes 

- cau9ao de duplicatas, tftulos publicos e privados de baixo risco; 

2 - alienac;ao fiduciaria; 
- consignac;ao formal na folha de pagamento; 
- cobertura nao inferior a 125%. 

3 - hipoteca de 1° grau de im6vel de facil penhora; 
- cobertura nao inferior a 125%. 

4 - penhor cedular em 1° grau. 

- penhor mercantil de produtos de reconhecida liquidez e de facil 
5 manuseio e acondicionamento; 

- cobertura nao inferior a 125%. 

6 
- fiador/aval de reconhecida idoneidade e patrimonio comprovado 
de no minima 250% do valor tomado. 

7 - qualquer uma das modalidades acima, em niveis inferiores aos 
estabelecidos. 

8 - garantia em valor inferior ao tomado; 

9 
- garantias que apresentem erros de formalistica; 
- garantias em que a Cooperativa nao e a credora de 1° grau. 

Fonte: Manual do SICREDI 

d) adequagao a capacidade e objetivo: operagoes realmente adequadas a 

capacidade de pagamento do associado tern maiores chances de sucesso, 

ou seja, menor probabilidade de insolvencia. Em fungao disso, na 

classificagao de risco de operagoes e de suma importancia considerar a 

relagao entre o valor tornado e a capacidade de carregamento do associado. 
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Quadro 37 - Pontuac;ao de Adequac;ao a Capacidade e Objetivo 

Pontuac;ao Condic;oes 

1 opera9ao compromete ate 5% da renda/receita operacional 
lfquida do perfodo com os pagamentos 

2 opera9ao compromete acima de 5% ate 10% da renda/receita 
operacionallfquida do perfodo com os pagamentos 

4 opera9ao compromete acima de 10% ate 20% da renda/receita 
operacional lfquida do perfodo com os pagamentos 

6 opera9ao compromete acima de 20% ate 30% da renda/receita 
operacionallfquida do perfodo com os pagamentos 

7 opera9ao compromete acima de 30% ate 35% da renda/receita 
operacional lfquida do perfodo com os pagamentos 

9 opera9ao compromete acima de 35% da renda/receita 
operacionallfquida do perfodo com os pagamentos 

Fonte: Manual do SICREDI 

2.8.6. Apurac;ao do Resultado da Avaliac;ao da Operac;ao de Credito 

0 resultado da classificac;ao das operac;oes de credito e adquirido atraves da 

apurac;ao da media ponderada das pontuac;oes encontradas nos criterios descritos no 

item 2.7.5, conforme quadro abaixo. 

Quadro 38- Apurac;ao do Resultado da Avaliac;ao da Operac;ao de Credito 

Item Avaliado Pontuac;ao Peso Resultado Parcial 

natureza e finalidade da opera9ao X 1 = 
garantias X 1 = 

adequa9ao X 1 = 
Fonte: Manual do SICREDI 

0 resultado final e adquirido calculando a media ponderada da operac;ao, 

relacionando a pontuac;ao obtida em cada item com seu peso relativo na avaliac;ao, isto 
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e, somat6rio dos resultados parciais dividido pelo somat6rio dos pesos. 

Os pesos serao definidos periodicamente pelo Comite de Credito. 

2.8.7. Apuragao do Resultado Final da Avaliagao de Risco 

0 resultado final da avaliagao do risco e obtido atraves da apuragao da media 

ponderada das pontuagoes do tomador, do avalista (se houver) e da avaliagao da 

operagao, conforme quadro abaixo. 

Quadro 39- Apuragao do Resultado Final da Avaliagao do Risco 

Item Pontuac;ao Peso Resultado Parcial 

pontua9ao do tomador X 1 = 
pontua9ao do avalista X 1 = 

pontua9ao da avaliactao da operactao X 1 = 
Fonte: Manual do SICREDI 

0 resultado final e adquirido calculando o somat6rio dos resultados parciais 

dividido pelo somat6rio dos pesos. 

Os pesos serao definidos periodicamente pelo Comite de Credito. 

A classificagao de risco deve obedecer ainda os criterios de avaliagao por atraso, 

conforme item 2.7.8., e criterios especiais conforme item 2.7.9., prevalecendo a 

classificagao de maior risco. 
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2.8.8. Avaliac;ao de Operac;oes com Registro de Atraso 

0 registro de atraso nas operac;oes de cn3dito acarreta a fixac;ao de urn nlvel 

minima de risco, conforme estabelecido no quadro abaixo. 

Quadro 40- Classificac;ao Minima de Risco de Operac;oes de Credito com Atraso 

Dias de Atraso Classifica~ao Minima 
de Risco 

entre 15 e 30 B 
entre 31 e 60 c 

entre 61 e 150 F 
entre 151 e 180 G 

acima de 180 dias H 
Fonte: Manual do SICREDI 

Operac;oes renegociadas devem ser mantidas, no minima, no mesmo nlvel de 

risco em que estiver classificada, salientando-se que aquela que estiver registrada 

como prejulzo (com seis meses de classificac;ao de risco nlvel "H"), deve ter risco 

minima - nlvel "H". Somente podera o nlvel de risco ser melhorado se houver 

significativa amortizac;ao da operac;ao ou quando fatos novas justificarem a mudanc;a de 

nlvel de risco. 

2.8.9. Criterios Especiais para Classificac;ao das Operac;oes 

A classificagao das operac;Qes de credito deve observar ainda criterios especiais 

que visam garantir o maior nlvel posslvel de precisao na constituic;ao das provisoes de 
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risco, permitindo avalia~oes abrangentes e confiaveis. 

A seguir sao apresentados os criterios especiais de classifica~ao: 

a) provisionamento de opera~oes de cheque especial e empresarial: os limites 

de cheque especial e empresarial representam riscos de credito e por isso 

devem ser classificados. Caso o cheque especial/empresarial permane~a 

ininterruptamente utilizado por mais de 180 dias deve ser atribulda 

classifica~ao "H" a opera~ao. Em caso de extrapola~ao do limite de cheque 

especial/empresarial, deve ser observada a classifica~ao de acordo com o 

criteria de atraso, a incidir sabre o limite concedido, conforme quadro a 

seguir. 

Quadro 41 - Classifica~ao de Risco de Extrapola~ao do Cheque Especiai/Empresarial 

Dias de Extrapola~ao 
Classifica~ao Minima 

de Risco 
entre 15 e 30 B 
entre 31 e 60 c 

entre 61 e 150 F 

entre 151 e 180 G 

acima de 180 dias H 

Fonte: Manual do SICREDI 

b) Adiantamento a Depositante I Extrapola~ao do Limite de Cheque Especial e 

Empresarial: deve haver provisao integral do valor do adiantamento ou 

extrapola~ao do limite, decorridos 5 dias consecutivos da ocorrencia, nao 

sendo permitida a realiza~ao de novas opera~oes enquanto nao regularizado 

o evento. Nesse caso, o valor do adiantamento ou o valor extrapolado do 
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cheque especial/empresarial serao classificados como risco nfvel "H". 0 

adiantamento/extrapola<;:ao de limite arrastara todas as demais opera<;:6es, 

exceto aquelas com garantia formal de desconto em folha e fian<;:a bancaria, 

caso representem valor maior ou igual a 5% do risco total tornado pelo 

associado/grupo. 0 adiantamento nao causara arrasto se seu valor for inferior 

a 5% do total tornado pelo associado/grupo. 

c) Conta Cartao: caso a opera<;:ao permane<;:a em situa<;:ao de inadimplencia 

(nao pagamento ou pagamento abaixo do valor mfnimo) por 60 dias 

consecutivos, a opera<;:ao deve ser classificada com risco nfvel "H". Nesta 

condi<;:ao, as demais opera<;:6es de credito serao "arrastadas" e 

provisionadas, a exce<;:ao das opera<;:6es com garantia formal de desconto em 

folha e fian<;:a bancaria. 

d) Opera<;:6es em Prejufzo: as opera<;:Oes de credito classificadas como risco 

nfvel "H" devem ser transferidas para conta de prejufzo, com o 

correspondente debito em provisao, depois de decorridos 180 dias de sua 

classifica<;:ao nesse nfvel de risco, nao sendo admitida sua transferencia em 

perfodo inferior. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

Para subsidiar os gestores da Cooperativa de Credito na relevancia da correta 

avaliagao do risco de credito, o estudo partira dos seguintes objetivos especificos: 

a) retratar a avaliagao efetuada pela Cooperativa atraves da pontuagao 

processada para associados: sera abordado pela tecnica de pesquisa de 

estudo de caso e pesquisa documental estudando o cenario, descrevendo os 

documentos levantados de qualificagao de risco efetuadas pela Cooperativa, 

de demonstragoes de resultado e suas distribuigoes, de indicadores de 

comprometimento da Carteira de Credito. Houve pesquisa de documentos 

dentro do contexto da pesquisa para analisar a situagao real, da pratica 

exercida para a analise. 

b) analisar se as analises qualitativas de credito estao de acordo com as normas 

dos 6rgaos regulamentadores: sera abordado pela pesquisa bibliografica 

junto a Bibliotecas e Internet sabre as analises de risco efetuadas em 

lnstituigoes Financeiras - Cooperativas de Credito. Houve pesquisa de 

bibliografias, artigos, leis, instrugoes normativas, para uma melhor 

fundamentagao te6rica. 

c) verificar os reflexos das classificagoes de risco de credito no resultado da 

Cooperativa: contrapondo entre os dados estudados com a Bibliografia 

levantada gerando a discussao da pesquisa. Houve revisao da pesquisa 

documental e pesquisa bibliografica realizada. 

d) Apresentar relat6rio consubstanciado demonstrando a melhor forma de 
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analise: constituindo urn relat6rio do reflexo das alterac;oes na analise de 

credito estudado neste trabalho. 
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4. ESTUDO DE CASO: AVALIACAO DO RISCO DE CREDITO DA COOPERATIVA 

Neste item aborda-se a estrutura organizacional da cooperativa de credito, 

carteira de credito da cooperativa, avaliac;ao de risco, resultados da cooperativa, 

reclassificac;ao, reflexos das reclassificac;oes do risco e seu impacto no resultado, 

proposta consubstanciada demonstrando a melhor forma de analise. 

4.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COOPERATIVA DE CREDITO 

As Cooperativas compete o relacionamento com os associados e com a 

comunidade em que estao inseridas, notadamente no que se refere aos aspectos 

negociais pr6prios e a organizac;ao do quadro social. 

A estrutura da Cooperativa e composta pela Diretoria Executiva (presidente e 

vice-presidente), Conselho de Administrac;ao e Conselho Fiscal. Os dirigentes sao os 

legitimos representantes do quadro social e os responsaveis pelo empreendimento 

cooperative. 

A estrutura organizacional da Cooperativa pode-se ser dividida em setores 

hierarquizados, cuja relac;ao, por ordem de importancia e a seguinte: 
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Figura 01 - Organograma da Cooperativa de Cn3dito 

Fonte: elaborado pela autora 

4.1.1. Assembleia Geral 

A Assembleia Geral e o apice estrutural que se destaca por ser integrada por 

todo o quadro social. E composta exclusivamente pelos associados, que dela 

participam diretamente, detem todo o poder na cooperativa (capacidade autonoma). 

A Cooperativa s6 passa a existir quando aprovado o estatuto social pela 

Assembleia de Constitui<fao. 0 estatuto e uma especie de lei interna da cooperativa 

e ao mesmo tempo um contrato entre seus associados. Como lei, o estatuto tem 

origem em uma autoridade, a Assembleia Geral, expressa a essencia da sociedade 

e e resultado da vontade da maioria, gera obriga<f6es que a sociedade impoe a 

todos os s6cios e regula rela<f6es interpessoais. Como contrato, regula atividades 

economicas e financeiras, direitos e obriga<f6es, inclusive com terceiros, as quais as 
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pessoas voluntariamente se obrigam ao se tornarem associados. 

A assembleia geral ordinaria reune-se obrigatoriamente uma vez por ano, no 

decorrer dos tres primeiros meses ap6s o encerramento do exerclcio, deliberando 

sabre os seguintes assuntos, mencionados na ordem do dia: 

a) prestagao de contas dos 6rgaos de administragao, acompanhada do 

parecer do Conselho Fiscal e do relat6rio de auditoria interna, 

compreendendo o relat6rio de gestao, balangos dos dais semestres do 

correspondente exerclcio e demonstrativo das sabras ou perdas; 

b) destinagao das so bras ou rateio das perdas decorrentes da insuficiencia 

das contribuigoes para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo

se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos estatutarios; 

c) eleigao dos componentes dos Conselhos de Administragao e Fiscal; 

d) fixagao do valor dos honorarios, cedulas de presenga e gratificagoes dos 

membros dos Conselhos; 

e) quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os de competencia 

exclusiva da assembleia geral extraordinaria. 

A assembleia geral extraordinaria realizar-se-a sempre que necessaria e 

podera deliberar sabre qualquer assunto de interesse social. E de sua competencia 

exclusiva deliberar sabre a seguinte materia: a) reforma do Estatuto Social; b) fusao, 

incorporagao ou desmembramento; c) mudanga do objetivo da Sociedade; d) 

dissolugao voluntaria da Cooperativa e nomeagao de liquidante(s); e) contas do 

liquidante. 
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4.1.2. Conselho Fiscal 

A administra<;ao da Cooperativa de Cn3dito sera fiscalizada assfdua e 

minuciosamente por urn Conselho Fiscal constitufdo de tres membros efetivos e 

igual numero de suplentes, todos associados, eleitos anualmente pela assembleia 

geral. 0 Conselho reune-se, ordinariamente, uma vez por mes e, 

extraordinariamente, sempre que necessaria, decidindo por maioria. 

Alem de outras atribui<;oes decorrentes de Lei e do Estatuto Social da 

Cooperativa, compete ao Conselho Fiscal: 

a) exercer assfdua vigilancia sobre o patrimonio, as opera<;oes com 

associados, os servi<;os e demais atividades e interesses da Cooperativa; 

b) controlar assiduamente a movimenta<;ao financeira, as disponibilidades de 

recursos, as despesas, os investimentos e a regularidade de sua 

efetiva<;ao, bern como os valores e documentos sob custodia; 

c) avaliar a polftica de emprestimos e exercer o monitoramento sobre sua 

concessao; 

d) examinar balancetes, os balan<;os e contas que o acompanham, bern como 

o cumprimento das normas sobre as atividades sociais e interesses da 

Cooperativa, apresentando parecer a assembleia geral, podendo 

assessorar-se de profissionais externos sempre que a complexidade das 

tarefas o recomendar; 

e) to mar conhecimento dos relat6rios de auditoria interna produzidos pelos 

auditores, contribuindo com o trabalho desses profissionais e cobrando 

firmemente, da administra<;ao, as corre<;oes cuja necessidade for indicada 
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nos documentos; 

f) relatar ao Conselho de Administrac;ao as conclusoes de seus trabalhos, 

advertindo-o das irregularidades constatadas e, na ausencia de 

providencias por parte deste, denunciar 0 quadro, oportunamente, a 

assembiE~ia geral. 

Os membros efetivos do Conselho Fiscal sao solidariamente responsaveis, 

inclusive em relac;ao aos prejulzos decorrentes, pelos atos e fatos irregulares da 

administrac;ao da Cooperativa, cuja pratica decorra de sua omissao, displicencia, 

falta de acuidade, de pronta advertencia ao Conselho de Administrac;ao e, na inercia 

ou renitencia deste, de oportuna denuncia a assembleia geral. 

4.1.3. Conselho de Administrac;ao 

Eleitos na Assembleia Geral o Conselho de Administrac;ao composto de urn 

Presidente, urn Vice-Presidente e no mlnimo tres e no maximo 10 conselheiros 

titulares. 

Alem de outras atribuic;oes decorrentes de Lei e do Estatuto Social da 

Cooperativa, compete ao Conselho de Administrac;ao: 

a) examinar e aprovar os pianos de trabalho e respectivos orc;amentos, 

acompanhando mensalmente sua execuc;ao; 

b) aprovar regulamento e regimento interno da Cooperativa; 

c) autorizar a contratac;ao de operac;oes de credito com instituic;oes 

financeiras, destinadas ao financiamento das atividades dos associados; 
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d) estabelecer as normas de controle das operac;oes e servigos, verificando 

no mfnimo mensalmente o estado economico-financeiro da Cooperativa e o 

desenvolvimento das operac;oes e atividades em geral; 

e) examinar as denuncias de irregularidades praticadas no ambito da 

Sociedade, especialmente as que lhes forem encaminhadas pelo Conselho 

Fiscal, e determinar medidas visando a sua completa erradicac;ao. 

f) analisar a gestao e os neg6cios da cooperativa sob responsabilidade do 

Presidente e Vice-Presidente. 

4.1 .4. Diretoria Executiva 

A diretoria executiva e composta pelo Presidente e Vice-Presidente e 

compete: 

a) participar ativamente do Comite de Credito da cooperativa e da deliberac;ao 

dentro dos preceitos normativos, a partir do posicionamento tecnico dos 

demais membros, considerando a legislac;ao vigente e normativos; 

b) coordenar e acompanhar a execuc;ao dos pianos especfficos pertinentes ao 

crescimento da cooperativa, em sua area de atuac;ao; 

c) cumprir e fazer cumprir as deliberac;oes do Conselho de Administrac;ao no 

tocante as polfticas e diretrizes do neg6cio; 

d) elaborar e coordenar a implantac;ao do planejamento estrategico, financeiro 

e de investimentos, em conjunto com o Conselho de Administrac;ao; 

e) supervisionar a gestao economico-financeira da cooperativa, bern como 

cobrar providencias e ac;oes, quando necessaria; 
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f) responder pela administrac;ao da cooperativa, especialmente no que se 

refere a gestao institucional e representac;ao perante os diversos publicos, 

com enfase no relacionamento com as comunidades. 

g) coordenar o processo de gestao participativa, dando transparencia de 

todos os atos de sua administrac;ao ao Quadro Social. 

h) avaliar de forma sistematizada o atendimento prestado ao Quadro Social 

nas Unidades de Atendimento, de forma a garantir o nlvel de satisfac;ao e a 

qualidade dos servic;os prestados. 

i) ministrar palestras para os diversos publicos de interesse da cooperativa, 

bern como representa-la institucionalmente em eventos de interesse 

negocial e de relacionamento nas comunidades da sua area de atuac;ao; 

j) aplicar as penalidades que forem estipuladas pela assembleia geral ou pelo 

Conselho de Administrac;ao. 

4.1.5. Comite de Credito 

0 Comite de Credito tern por objetivo analisar, deferir ou indeferir as 

propostas de limites de credito encaminhadas pelos associados. 

0 Comite deve se reunir por convocac;ao do seu coordenador, em dias e 

horarios pre-determinados, o quorum adequado mlnimo para funcionamento do 

Comite e de 2/3 (dois terc;os) dos seus integrantes, dos quais: necessariamente urn 

Diretor, o Gerente de Neg6cios da Unidade de Atendimento, urn Encarregado de 

Atendimento e/ou Atendente da Unidade de Atendimento. 

Posteriormente a analise do Comite, o estudo de limite devera ser arquivado 
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junto ao dossie da opera<;ao. 

As delibera<;6es do Comite se darao por unanimidade dos seus integrantes, 

devendo constar em Ata ou no Relat6rio de Solicita<;ao de Limite de Credito, 

contendo: a) as condi<;6es estabelecidas para cada decisao: valor, prazo, 

modalidades possfveis e garantias; b) as assinaturas de todos os participantes. 

4.1.6. Unidade de Atendimento 

A Unidade de Atendimento e o ponto de contato direto com os associados, 

sendo responsaveis por atende-los, realizar neg6cios, prestar informa<;oes e 

relacionar-se com a sociedade da classe, a fim de ampliar o quadro social, e atraves 

de solu<;6es financeiras, agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos associados, preservando a gestao economica das opera<;6es e servi<;os. 

A Unidade de Atendimento e formada pelo: gerente de neg6cios, Encarregado 

de atendimento, encarregado administrativo/financeiro, atendente(s), caixa(s), 

estagiario(s). 

4.1 . 7. Controladoria 

A controladoria e responsavel por: a) efetuar treinamentos sempre que 

necessaria; b) executar recrutamento e sele<;ao; c) executar rotinas de gestao de 

pessoas, como avalia<;ao de desempenho, remunera<;ao e beneffcios; d) prestar 

assessoria nos neg6cios realizados pela Unidade de Atendimento; e) executar a 

inspetoria interna; f) relacionar-se com os 6rgaos oficiais, federais, estaduais e 
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municipais quanto aos quesitos de funcionamento e regulamentac;ao; g) executar os 

procedimentos contabeis e fiscais; h) disponibilizar informac;oes gerenciais para os 

Conselhos, presidente, vice-presidente, demais gestores e unidade de atendimento, 

para avaliac;ao, acompanhamento e tomada de decisao. 

A controladoria e formada pelo: gerente de controladoria, assessor de 

produtos e servic;os, assessor administrative, assistente administrative, auxiliar 

administrative, estagiario. 

4.2. CARTEIRA DE CREDITO DA COOPERATIVA 

A carteira de credito constitui-se na aplicac;ao de recursos que mais gera 

receitas para a Cooperativa. Sao as operac;oes de emprestimos realizadas para com 

associados e tern a caracterfstica de gerar maior ganho financeiro, dado as taxas 

praticadas, que normalmente acompanham o mercado financeiro. 

A carteira de credito da Cooperativa em 31 de Dezembro de 2005 e 31 de 

Dezembro de 2006 estava distribufda conforme demonstrado no quadro 42. 

Quadro 42 - Composic;ao Carteira de Credito 

Carteira de Credito Tipo 31.Dez.2005 31.Dez.2006 

Emprestimo EMP 428.548,02 471.904,35 

Cheque Especial CH 73.959,01 111.196,40 

Adiantamento a Depositante ADTO 2.986,06 5.320,33 

Cartao de Credito CARTAO 12.936,01 14.583,72 

Total 518.429,10 603.004,80 

Fonte: elaborado pela autora 
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A maior concentra<;ao esta nas opera<;oes de cn3dito de modalidade de 

emprestimos o qual tern 82,66% do total da carteira de credito da cooperativa no 

final do exercfcio de 2005 e 78,26% no final do exercfcio de 2006. A avalia<;ao 

correta para libera<;ao do emprestimo e fixa<;ao de limites de credito aos associados 

sao necessarias para uma carteira de credito com liquidez. 

Do total emprestado aos associados 61,76% esta concentrado nos 20 

maiores devedores da cooperativa em Dezembro de 2005, distribuidos conforme 

demonstrado no quadro 43. 

Quadro 43- Rela<;ao dos 20 Maiores Devedores em Dez.2005 

Ordem Associ ado Sal do 
Porcentagem Porcentagem 
da Carteira Acumulada 

1 156 30.837,10 5,95% 5,95% 
2 102 26.733,92 5,16% 11,10% 
3 151 25.768,49 4,97% 16,08% 
4 054 22.572,50 4,35% 20,43% 
5 185 20.551,45 3,96% 24,39% 
6 204 19.100,09 3,68% 28,08% 
7 037 18.678,99 3,60% 31,68% 
8 034 16.112,04 3,11% 34,79% 
9 216 13.554,46 2,61% 37,40% 

10 219 13.489,79 2,60% 40,01% 
11 007 13.737,80 2,65% 42,66% 
12 218 12.802,46 2,47% 45,12% 
13 135 12.491,12 2,41% 47,53% 
14 160 11.942,34 2,30% 49,84% 
15 233 11.203,99 2,16% 52,00% 
16 018 11.170,54 2,15% 54,15% 
17 241 10.284,87 1,98% 56,14% 
18 078 10.022,83 1,93% 58,07% 
19 001 9.303,52 1,79% 59,87% 
20 024 9.807,24 1,89% 61,76% 

Total 320.165,54 61,76% 
Fonte: elaborado pela autora 
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4.3. AVALIAQAO DE RISCO 

Com o advento da Resoluc;ao 2.682 do Banco Central do Brasil, passou-se a 

utilizar o conceito de classificac;ao em func;ao do grau de risco do tomador, devendo 

classificar as operac;oes de cn3dito em ordem crescenta de risco de "AA" (melhor 

qualidade) a "H" (pior qualidade ). As operac;oes de credito de associados cujo 

montante some mais de R$ 50.000,00, deverao ser procedidas analises qualitativas, 

objetivando identificar o nfvel de risco que este associado possui. Porem, nao 

havendo associados com montante superior a R$ 50.000,00 o risco de credito 

devera ser atribufdo em func;ao de atraso. A cooperativa nao possui nenhum 

associado com credito concedido que ultrapasse a R$ 50.000,00, nao sendo a 

realizac;ao da analise qualitativa obrigat6ria, porem necessaria aos seus maiores 

devedores para identificar o correto nfvel de risco. 

Toda vez que se constitui uma provisao, esta se adotando uma postura de 

prevenc;ao com relac;ao a uma eventual situac;ao de dificuldade de recebimento de 

valores emprestados. 0 reflexo disso, do ponto de vista economico, e a reduc;ao de 

resultado, em func;ao de que esta se constituindo uma despesa que produz efeitos 

diretamente no resultado da Cooperativa. 

Em 31/12/2005 a carteira de credito esta classificada conforme demonstrado 

no quadro 44 e em 31/12/2006 no quadro 45. 
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Quadro 44 - ClassificaQao de Risco da Carteira de Cn3dito Dez.2005 

Classifica~ao Valorda %da Valorda %da 
de Risco Carteira Carteira Provisao Provisao 

NfveiA 464.973,02 89,69 2.324,86 0,50 
Nfvel B 25.715,11 4,96 257,14 1,00 
Nfvel C 24.913,43 4,81 747,40 3,00 
Nfvel H 2.827,54 0,55 2.827,54 100,00 
Total 518.429,10 100,00 6.156,94 1,19 

Fonte: elaborado pela autora 

Quadro 45- ClassificaQao de Risco da Carteira de Cn3dito Dez.2006 

Classifica~ao Valor da %da Valor da %da 
de Risco Carteira Carte ira Provisao Provisao 

NfveiA 434.875,99 72,12 2.174,33 0,50 
Nfvel B 54.573,12 9,05 545,73 1,00 
Nfvel C 5.266,69 0,87 157,99 3,00 
Nfvel D 14.395,76 2,39 1.439,58 10,00 
Nfvel F 12.817,16 2,13 6.408,58 50,00 
Nfvel H 81.076,08 13,45 81.076,08 100,00 

Total 603.004,80 100,00 91.802,29 15,22 

Fonte: elaborado pela autora 

No ano de 2006 foi realizada auditoria direta a qual solicitou novas provisoes 

de credito devido a existencia de associados com restritivos junto ao Serasa, 

lanQamentos nas contas corrente para zerar a contagem de dias de utilizaQao 

consecutiva do limite do cheque especial e adiantamento ao depositante. Desta 

forma a provisao de credito da carte ira passou de 1,19% em dezembro de 2005 para 

15,22% em dezembro de 2006. 0 nivel "H" a classificaQao de pior risco de credito 

passou a ter mais proporQao no ano de 2006 passando de 0,55% em dezembro de 

2005 para 13,45% em dezembro de 2006. 

As classificaQ6es em Dez.2005 dos 20 maiores devedores da cooperativa 

estao demonstradas no quadro 46. 
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Quadro 46 - Classificagao por Associado dos 20 Maiores Devedores Dez.2005 

Ordem Associ ado Tipo Sal do Risco (%)Prov. Provisao 
1 156 EMP 30.837,10 A 0,50 154,19 
2 102 CH 1.527,36 A 0,50 7,64 

102 EMP 25.206,56 A 0,50 126,03 
3 151 EMP 25.768,49 A 0,50 128,84 
4 054 CH 87,65 A 0,50 0,44 

054 EMP 22.484,85 A 0,50 112,42 
5 185 CH 3.087,02 A 0,50 15,44 

185 EMP 17.464,43 A 0,50 87,32 
6 204 EMP 19.100,09 A 0,50 95,50 
7 037 EMP 18.678,99 A 0,50 93,39 
8 034 EMP 16.112,04 A 0,50 80,56 
9 216 EMP 13.554,46 A 0,50 67,77 
10 219 EMP 13.489,79 A 0,50 67,45 
11 007 AD 1.087,44 A 0,50 5,44 

007 CAR 3.291,51 A 0,50 16,46 
007 CH 6.000,00 A 0,50 30,00 
007 EMP 3.358,85 A 0,50 16,79 

12 218 CH 350,35 A 0,50 1,75 
218 EMP 12.452,11 A 0,50 62,26 

13 135 EMP 12.491 '12 c 3,00 374,73 
14 160 AD 571,03 A 0,50 2,86 

160 EMP 11.371,31 A 0,50 56,86 
15 233 EMP 11.203,99 A 0,50 56,02 
16 018 CH 9.955,50 A 0,50 49,78 

018 EMP 1.215,04 A 0,50 6,08 
17 241 EMP 10.284,87 A 0,50 51,42 
18 078 CAR 1.669,83 c 3,00 50,09 

078 CH 1.372,59 c 3,00 41,18 

078 EMP 6.980,41 c 3,00 209,41 
19 001 EMP 9.303,52 A 0,50 46,52 
20 024 AD 507,24 A 0,50 2,54 

024 CH .300,00 A 0,50 46,50 
Total 320.165,54 2.163,68 

Fonte: elaborado pela autora 

Entre os 20 maiores devedores da Cooperativa em dezembro de 2005 a 

provisao de risco era de 0,68% do valor emprestado, sendo 90% deles classificados 

como nfvel de risco "A". 
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4.4. RESULTADOS DA COOPERATIVA 

Tao importante quanto o desenvolvimento da Cooperativa de Credito em 

termos de tamanho, isto e, volume de recursos administrados, e o resultado auferido 

pela administra<.(ao desses recursos. Os conceitos de eficiencia e eficacia precisam 

estar presentes em condi9ao de igualdade, do contrario podera se ter uma situa<.(ao 

onde se tenha tamanho, no entanto, com pouco retorno com a administra<.(ao 

aplicada. 

0 resultado pode ser de ordem positiva, Sobras, ou de ordem negativa, 

Perdas. lmportante mencionar nesta esfera que o Cooperativismo nao trabalha com 

o conceito de Lucro e Prejufzo, isto, inclusive, previsto em Lei. 

As demonstra<.(6es contabeis publicadas pela Cooperativa apresentam urn 

resultado de sobras ap6s as destina96es no valor de R$ 34.642,09 no a no de 2005 e 

ap6s realizar as provisoes solicitadas pela auditoria direta no ano de 2006 

apresentou urn resultado de perda ap6s as destina96es no valor de R$ 35.285,33, 

utilizando-se da reserva legal de R$ 31.177,42 para diminuir a perda no ano para o 

valor de R$ 4.1 07,91, conforme demonstrado no quadro 4 7. 
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Quadro 47- Demonstrac;ao de Sabras e Perdas 

DEMONSTRACAO DE SOBRAS E PERDAS 

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIA<;AO FINANCEIRA 

Opera<;6es de Credito 
Resultado de Opera<;6es com. Tit. e Val ores Mobiliarios 
Resultado com lnstrumentos Financeiros Derivatives 
Resultado das Aplica<;6es Compuls6rias 

DISPENDIOS E DESPESAS DE INTERMEDIA<;AO FINANCEIRA 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA<;AO FINANCEIRA 

OUTROS INGRESSOS E RCTAS/DISPENDIOS E DESPS OPERAC. 

lngressos e Receitas de Presta<;ao de Servi<;os 
Dispendios e Despesas de Pessoal 
Outros Dispendios e Despesas Administrativas 
Dispendios e Despesas Tributarias 
Resultado de Participa<;6es em Coligadas e Controladas 
Outros lngressos e Receitas Operacionais 
Outros Dispendios e Despesas Operacionais 

RESULTADO OPERACIONAL 

RESUL TADO NAO OPERACIONAL 

RESUL TADO ANTES DA TRIBUT A<;AO 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI<;AO SOCIAL 

SOBRAS OU PERDAS DO EXERCICIO 

DESTINA<;OES 

FATES 
Reserva Legal 
Outras Destina<;6es 

SOBRAS OU PERDAS AP6S AS DESTINA<;OES 

SOBRAS OU PERDAS A DISPOSI<;AO DA A.G.O. 

2005 2006 

176.529,89 280.763,54 

176.529,89 280.763,54 

(184.121,00) (358.406,06) 

(176.764,98) (271.043,78) 

(7.591,11) (77.642,52) 

79.988,07 48.002,42 

53.394,25 101.701,40 
(59.945,00) (146.903,79) 

(101.730,78) (198.962,94) 
(1.466,90) (5.067,07) 

200.254,86 374.796,85 
(1 0.518,36) (77.562,03) 

72.396,96 (29.640,1 0) 

1.619,72 5.603,92 

74.016,68 (24.036,18) 

(796,99) (2.513,94) 

73.219,69 (26.550, 12) 

(38.577,60) 22.442,21 

(7.400,18) (8.735,21) 
(31.177,42) 

31.177,42 

34.642,09 (4.1 07,91) 

34.642,09 (4.1 07,91) 

Fonte: Publicac;ao das Demonstrac;oes Contabeis da Cooperativa. 
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A despesa com provisao de opera96es de credito no ano de 2005 constitui urn 

valor de R$ 7.356,54, o que representa 4,17% da receita com rendas das opera96es 

de credito no referido ano, e no ano de 2006 a despesa com a provisao foi de 

R$ 87.362,28 correspondente a 31,12% da receita com rendas oriundas das 

opera96es de credito. Devido a essa alta provisao para opera96es de credito a 

cooperativa nao obteve urn resultado operacional correspondente para gerar sobras 

no perfodo. 

0 resultado anual fica a disposi9ao da Assembleia Geral Ordinaria -AGO 

para distribui9ao ou constitui9ao de reservas. Na AGO de 2006 foi decidido efetuar a 

distribui9ao do resultado do ano de 2005 entre os associados da Cooperativa. A 

perda de 2006 foi suprida por emprestimo de FGL - Fundo Garantidor de Liquidez 

da Cooperativa Central de Credito do PR, para a cooperativa nao necessitar 

distribuir o resultado negativo entre seus associados em seu segundo ano de 

atividade. 

0 fato de uma cooperativa apresentar perdas diminui a seguran9a de urn 

associado continuar operando com ela, pois qualquer neg6cio nao lucrative deixa de 

ser urn born investimento. Desta forma, ocorre a evasao de associados e 

consequentemente mais dificuldades para a Cooperativa recuperar o resultado e 

suas opera96es nos anos subsequentes, pois quanto mais associados e maior 

operacionaliza9ao, mais forte fica a Cooperativa. 



86 

4.5. RECLASSIFICA<;AO DA AVALIA<;AO DE RISCO 

A gerencia da unidade de atendimento no final do ano de 2005, ao realizar o 

processamento do risco de credito desconsiderou informa96es de associados com 

restritivos perante empresas e servi9os de presta9ao de informa96es, como Serasa, 

SPC - Servi90 de Prote9ao ao Credito, e Central de Risco do Banco Central do 

Brasil. Devido a esta decisao, as provisoes para opera96es de credito realizadas no 

ano de 2005 foram abaixo do necessaria. 

0 nivel de opera96es de credito com inadimplencia aumentaram de 2,88% em 

2005 para 7,63% da carteira de credito em 2006. 

Com base no regulamento de classifica9ao de risco de credito do SICREDI e 

na resolu9ao do Banco Central do Brasil, foram realizadas novas analises 

qualitativas dos 20 maiores devedores da cooperativa de dezembro de 2005, sendo 

eles reclassificados em novas niveis de risco conforme demonstrado no quadro 48. 
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Quadro 48 - Reclassificac;ao de Risco dos 20 Maiores Devedores 

Process ado Reclassificado Ajuste 
da 

0. Associ ado Tipo Sal do Risco (%)Prov Provisao Risco (%)Prov Provisao Provisao 
1 156 EMP 30.837,10 A 0,50 154,19 A 0,50 154,19 -
2 102 CH 1.527,36 A 0,50 7,64 H 100,00 1.527,36 1.519,72 

102 EMP 25.206,56 A 0,50 126,03 H 100,00 25.206,56 25.080,53 
3 151 EMP 25.768,49 A 0,50 128,84 A 0,50 128,84 -
4 054 CH 87,65 A 0,50 0,44 A 0,50 0,44 -

054 EMP 22.484,85 A 0,50 112,42 A 0,50 112,42 -
5 185 CH 3.087,02 A 0,50 15,44 A 0,50 15,44 -

185 EMP 17.464,43 A 0,50 87,32 A 0,50 87,32 -
6 204 EMP 19.100,09 A 0,50 95,50 A 0,50 95,50 -
7 037 EMP 18.678,99 A 0,50 93,39 A 0,50 93,39 -
8 034 EMP 16.112,04 A 0,50 80,56 A 0,50 80,56 -
9 216 EMP 13.554,46 A 0,50 67,77 A 0,50 67,77 -
10 219 EMP 13.489,79 A 0,50 67,45 A 0,50 67,45 -
11 007 AD 1.087,44 A 0,50 5,44 A 0,50 5,44 -

007 CAR 3.291,51 A 0,50 16,46 A 0,50 16,46 -
007 CH 6.000,00 A 0,50 30,00 A 0,50 30,00 -
007 EMP 3.358,85 A 0,50 16,79 A 0,50 16,79 -

12 218 CH 350,35 A 0,50 1,75 F 50,00 175,18 173,42 
218 EMP 12.452,11 A 0,50 62,26 F 50,00 6.226,06 6.163,79 

13 135 EMP 12.491,12 c 3,00 374,73 F 50,00 6.245,56 5.870,83 
14 160 AD 571,03 A 0,50 2,86 H 100,00 571,03 568,17 

160 EMP 11.371,31 A 0,50 56,86 H 100,00 11.371,31 11.314,45 
15 233 EMP 11.203,99 A 0,50 56,02 A 0,50 56,02 -
16 018 CH 9.955,50 A 0,50 49,78 A 0,50 49,78 -

018 EMP 1.215,04 A 0,50 6,08 A 0,50 6,08 -
17 241 EMP 10.284,87 A 0,50 51,42 A 0,50 51,42 -
18 078 CAR 1.669,83 c 3,00 50,09 c 3,00 50,09 -

078 CH 1.372,59 c 3,00 41,18 c 3,00 41 '18 -
078 EMP 6.980,41 c 3,00 209,41 c 3,00 209,41 -

19 001 EMP 9.303,52 A 0,50 46,52 H 100,00 9.303,52 9.257,00 
20 024 AD 507,24 A 0,50 2,54 A 0,50 2,54 -

024 CH 9.300,00 A 0,50 46,50 A 0,50 46,50 -
Total 320.165,54 2.163,68 62.111,60 59.947,93 

Fonte: elaborado pela autora 

Ao serem elaboradas as novas analises qualitativas verifica-se que 25% dos 

associados analisados receberam nova classificac;ao de nivel de risco, gerando urn 

valor nao provisionado no anode 2005 no montante de R$ 59.947,93. lsto e, o valor 

da diferenc;a da classificac;ao nao integrou o resultado anual da cooperativa, desta 
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forma, aumentando as sabras. 

4.6. REFLEXOS DAS RECLASSIFICACOES DO RISCO E SEU IMPACTO NO 

RESULTADO 

0 objetivo maior e que se tenha resultado de ordem positiva, tendo em vista 

que as sabras produzem a possibilidade de aumento do P.L.A. da Cooperativa, 

atraves da sua capitalizac;ao ou destinac;ao para reservas. 

Com a decisao indevida da gerencia da unidade de atendimento, as provisoes 

para operac;oes de credito foram abaixo do necessaria, consequentemente no ano 

de 2006 apresentou perdas. 

Considerando as provisoes de credito, projetadas no item anterior, no 

resultado da cooperativa, foi elaborado urn novo demonstrativo de sabras e perdas, 

conforme quadro 49. 
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Quadro 49 - Demonstra(fao de Sabras e Perdas - Reclassifica<fao 

DEMONSTRACAO DE SOBRAS E PERDAS- AJUSTADO 

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIA<;AO FINANCEIRA 

Opera<;oes de Cn3dito 
Resultado de Opera<;oes com. Tft. e Valores Mobiliarios 
Resultado com lnstrumentos Financeiros Derivatives 
Resultado das Aplica<;oes Compuls6rias 

DISPENDIOS E DESPESAS DE INTERMEDIA<;AO FINANCEIRA 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA<;AO FINANCEIRA 

OUTROS INGRESSOS E RCTAS/DISPENDIOS E DESPS OPERAC 

Ingresses e Receitas de Presta<;ao de Servi<;os 
Dispendios e Despesas de Pessoal 
Outros Dispendios e Despesas Administrativas 
Dispendios e Despesas Tributarias 
Resultado de Participa<;oes em Coligadas e Controladas 
Outros Ingresses e Receitas Operacionais 
Outros Dispendios e Despesas Operacionais 

RESUL TADO OPERACIONAL 

RESULT ADO NAO OPERACIONAL 

RESULT ADO ANTES DA TRIBUT A<;AO 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI<;AO SOCIAL 

SOBRAS OU PERDAS ANTES DAS DESTINA<;OES 

DESTINA<;OES 

FATES 
Reserva Legal 
Outras Destina<;oes 

SOBRAS OU PERDAS AP6S AS DESTINA<;OES 

SOBRAS OU PERDAS A DISPOSI<;AO DA A.G.O. 

Fonte: elaborado pela autora 

2005 2006 

176.529,89 280.763,54 

176.529,89 280.763,54 

(244.069,45) (298.458, 13) 

(176.764,98) (271.043, 78) 

(67.539,56) (17.694,59) 

79.988,07 48.002,42 

53.394,25 101.701,40 
(59.945,00) (146.903,79) 

(101.730,78) (198.962,94) 
(1.466,90) (5.067,07) 

200.254,86 374.796,85 
(1 0.518,36) (77.562,03) 

12.448,51 30.307,83 

1.619,72 5.603,92 

14.068,23 35.911,75 

(796,99) (2.513,94) 

13.271,24 33.397,81 

(8.603,68) (21.066,51) 

(4.402,78) (9.968,34) 
(4.200,85) (11.098, 17) 

4.667,61 12.331,30 

4.667,61 12.331,30 
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Com a analise qualitativa de risco correta aos associados no ana de 2005 a 

cooperativa nao apresentaria perdas no ana de 2006. Teria alcangado sabras antes 

das destinagoes no valor de R$ 13.271,24 no ana de 2005 e R$ 33.397,81 no ana 

de 2006. A Reserva Legal teria urn montante de R$ 15.299,02 no final de 2006. 

Desta forma, haveria apenas resultados positivos a ser apresentado na Assembleia 

Geral Ordinaria para o quadro de associados da cooperativa. 

4.7. PROPOSTA CONSUBSTANCIADA DEMONSTRANDO A MELHOR FORMA DE 

ANALISE 

Para uma adequada avaliagao de risco e necessaria a impessoalidade no 

momenta de qualificar o associado e suas operagoes de credito, para assim poder 

reduzir as perdas reais provenientes do risco de credito, para mensurar 

corretamente o valor de alocagao de recursos necessarios para eventos de prejufzos 

com operagoes de credito, gerar informagoes precisas que possibilitem quantitativa e 

qualitativa o nfvel de risco do associado e sua operagao de credito, e promover a 

transparemcia exigida pelos 6rgaos reguladores. 

As fontes de risco de credito nas carteiras de emprestimos sao: a) erros de 

julgamento da capacidade dos tomadores; b) erros de formalizagao de operagoes; c) 

acompanhamento deficiente das operagoes concedidas; d) erros de estimagao de 

provisionamento. 

Para realizar a classificagao do nfvel de risco considera-se resumidamente: 

1 o - Calculo do risco do tomador, do garantidor e das caracterfsticas da 



91 

operagao; 

2°- Verificagao da existencia de garantia de fianga bancaria para a operagao. 

Se houver fianga bancaria o risco final atribuido e AA. 

3° - Calculo do nivel de risco final da operagao, a partir dos niveis de risco 

atribuidos ao tomador, garantidor e caracteristicas da operagao. 

4° - Verificagao da existencia de adiantamento a depositante, com atribuigao 

de nivel de risco minimo a operagao de cheque especial de acordo com os dias de 

ocorrencia. 

5° - Verificagao da existencia de atrasos de pagamento. 

6° - Verificagao da ocorrencia de cheque especial com utilizagao consecutiva 

por 180 dias ou mais, com atribuigao do nivel de risco conforme dias de utilizagao. 

A correta classificagao de risco depende exclusivamente de informagoes para 

ser efetuada uma provisao de operagoes de credito adequada, e assim resguardar a 

cooperativa para possiveis perdas futuras. 
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5. CONCLUSAO 

0 exemplo trabalhado nesta monografia serviu para demonstrar que a correta 

avaliac;ao do risco de credito pelos gestores, contribui para a reduc;ao de 

inadimplencia, isto e, reduc;ao de prejulzos para a Cooperativa e seus associados. 

Ao retratar a avaliac;ao efetuada pela Cooperativa atraves da pontuac;ao 

processada para associados, verificou-se que entre os 20 maiores devedores da 

cooperativa 90% deles estavam classificados como risco nlvel "A". 

Das analises qualitativas verificadas constatou-se erro de classificac;ao em 

25% da amostragem, pois foi desconsiderado nlvel de endividamento e informac;oes 

de associados com restritivos perante empresas e servic;os de prestac;ao de 

informac;oes, como Serasa, SPC - Servic;o de Protec;ao ao Credito, e Central de 

Risco do Banco Central do Brasil, desta forma, gerando menor provisao para 

operac;oes de credito. 

A analise indevida pelos gestores da cooperativa contribuiu para urn resultado 

mais favoravel em 2005, e gerando perdas em 2006, o que deixou a administrac;ao 

da cooperativa exposta na Assembleia Geral Ordinaria de 2006 a divulgac;ao ao 

quadro social de resultado anual de 2005 que nao refletiu a real situac;ao economico

financeira da cooperativa, especialmente em razao do nao reconhecimento contabil 

de riscos evidentes ou de prejulzos ja configurados. Com a devida classificac;ao de 

risco de credito aos associados em 2005 a cooperativa apresentaria sobras nos dois 

perlodos. 

Ao Iongo da pesquisa foi apresentado relat6rio que demonstra a melhor forma 

de analise de risco de credito, mas depende de informac;oes precisas para que 
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ocorra sua correta classificagao. 

Recomendo para a cooperativa atentar-se para o cadastramento do restritivo, 

vista esta ser imprescindivel para a correta classificagao de risco de cn3dito do 

associado, pais o risco de o credito liberado nao ser recebido aumenta. Nao utilizem 

por nenhum tipo de mecanismo para inibir a contagem de dias de utilizagao do 

cheque especial, mascarando dessa forma o resultado de suas provisoes de risco de 

credito. 

Sugiro que a cooperativa observe a correta formalizagao do instrumento de 

credito, pais e uma das formas que podem garantir 0 recebimento do credito 

concedido, caso essa venha a apresentar atrasos. 0 futuro recebimento do credito e 

sustentado pela operagao de credito bern formalizada e garantida. E necessaria 

realizar periodicamente as analises de risco de suas operagoes de credito, para 

retratar verdadeiramente o risco de nao recebimento de seus emprestimos. 

Este estudo nao se limita a esta pesquisa, sao varios os aspectos a serem 

considerados na avaliagao de risco de credito, com o aumento de criterios de 

avaliagao mais precisa sera a classificagao de risco e a provisao para operagoes de 

credito. 
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7.1. ANEXO- I- RESOLUCAO 2.682/99 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 



RESOLUCAO 2.682 

Dispoe sobre criterios de classi
fica9ao das opera96es de credito e 
regras para constitui9ao de provi
sao para creditos de liquida9a0 
duvidosa. 

0 BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. go da Lei no 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna pUblico que o CONSELHO 
MONETARIO NACIONAL, em sessao realizada em 21 de dezembro de 1999, 
com base no art. 4°, incisos XI e XII, da citada Lei, 

R E S 0 L V E U: 

Art. 1° Determinar que as institui96es financeiras e demais 
institui96es autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil de
vern classificar as opera96es de credito, em ordem crescente de risco, 
nos seguintes niveis: 

I - nivel AA; 

II - nivel A; 

III - nivel B; 

IV - nivel C; 

V - nivel D; 

VI - nivel E; 

VII - nivel F; 

VIII - nivel G; 

IX - nivel H. 

Art. 2° A classifica9ao da opera9ao no nivel de risco cor
respondente e de responsabilidade da institui9a0 detentora do credito 
e deve ser efetuada com base em criterios consistentes e verifica
veis, amparada por informa96es internas e externas, contemplando, 
pelo menos, os seguintes aspectos: 

I - em rela9ao ao devedor e seus garantidores: 

a) situa9a0 economico-financeira; 

b) grau de endividamento; 

c) capacidade de gera9ao de resultados; 

d) fluxo de caixa; 

e) administra9ao e qualidade de controles; 



f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; 

g) contingencias; 

h) setor de atividade economica; 

i) limite de credito; 

a) natureza e finalidade da transa9ao; 

b) caracteristicas das garantias, particularmente quanto a 
suficiencia e liquidez; 

c) valor. 

Paragrafo Ull1CO. A classifica9a0 das opera9oes de credito de 
titularidade de pessoas fisicas deve levar em conta, tambem, as situ
ayoes de renda e de patrimonio bern como outras informa9oes cadastrais 
do devedor. 

Art. 3° A classifica9ao das opera9oes de credito de urn mesmo 
cliente ou grupo economico deve ser definida considerando aquela que 
apresentar maior risco, admitindo-se excepcionalmente classifica9ao 
diversa para determinada opera9ao, observado o disposto no art. 2°, 
inciso II. 

Art. 4° A classifica9ao da opera9ao nos niveis de risco de 
que trata o art. 1° deve ser revista, no minimo: 

I - mensalmente, por ocasiao dos balancetes 
fun9ao de atraso verificado no pagamento de parcela 
de encargos, devendo ser observado o que segue: 

a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nivel B, 

b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nivel C, 

c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nivel D, 

d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nivel E, 

e balan9os, em 
de principal ou 

no minimo; 

no minimo; 

no minimo; 

no minimo; 

e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nivel F, no minimo; 

f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nivel G, no minimo; 

g) atraso superior a 180 dias: risco nivel H· I 

II - com base nos criterios estabelecidos nos arts. 20 e 3 0: 

a) a cada seis meses, para opera9oes de urn mesmo cliente ou 
grupo economico cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) do 
patrimonio liquido ajustado; 

b) urna vez a cada doze meses, em todas as situa9oes, exceto 
na hip6tese prevista no art. 5°. 



Paragrafo 1° As opera9oes de adiantamento sobre contratos de 
cambio, as de financiamento a importa9ao e aquelas com prazos inferi
ores a urn mes, que apresentem atrasos superiores a trinta dias, bern 
como o adiantamento a depositante a partir de trinta dias de sua 
ocorrencia, devem ser classificados, no minimo, como de risco nivel 
G. 

Paragrafo 2° Para as opera9oes com prazo a decorrer superior 
a 36 meses admite-se a contagem em dobro dos prazos previstos no in
cise I. 

Paragrafo 3° o 
plica a reclassifica9ao 
H, independentemente de 

nao atendimento ao disposto neste artigo im
das opera9oes do devedor para o risco nivel 
outras medidas de natureza administrativa. 

Art. so As opera9oes de credito contratadas com cliente cuja 
responsabilidade total seja de valor inferior a R$50.000,00 (cin
qlienta mil reais) podem ter sua classifica9ao revista de forma auto
matica unicamente em fun9ao dos atrasos consignados no art. 4°, inci
se I, desta Resolu9ao, observado que deve ser mantida a classifica9ao 
original quando a revisao corresponder a nivel de menor risco. 

Paragrafo 1° 0 Banco Central do Brasil podera alterar o va
lor de que trata este artigo. 

Paragrafo 2° 0 disposto neste artigo aplica-se as opera9oes 
contratadas ate 29 de fevereiro de 2000, observados o valor referido 
no caput e a classifica9ao, no minimo, como de risco nivel A. 

Art. 6° A provisao para fazer face aos creditos de liquida-
9ao duvidosa deve ser constituida mensalmente, nao podendo ser infe
rior ao somat6rio decorrente da aplica9ao dos percentuais a seguir 
mencionados, sem prejuizo da responsabilidade dos administradores das 
institui9oes pela constitui9ao de prov1sao em montantes suficientes 
para fazer face a perdas provaveis na realiza9ao dos creditos: 

I - 0,5% (meio por cento) sobre o valor das opera9oes clas
sificadas como de risco nivel A; 

II - 1% (urn por cento) sobre o valor das opera9oes classifi
cadas como de risco nivel B; 

III - 3% (tres por cento) sobre o valor das opera9oes clas
sificadas como de risco nivel C; 

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor das opera9oes classi
ficados como de risco nivel D; 

v - 30% (trinta por cento) sobre o valor das opera9oes 
classificados como de risco nivel E; 

VI - 50% (cinqlienta por cento) sobre o valor das opera9oes 
classificados como de risco nivel F; 

VII - 70% (setenta por cento) sobre o valor das opera9oes 
classificados como de risco nivel G; 



VIII - 100% (cern por cento) sobre o valor das opera96es 
classificadas como de risco nivel H. 

Art. 7° A opera9ao classificada como de risco nivel H deve 
ser transferida para conta de compensa9ao, com o correspondente debi
to em provisao, ap6s decorridos seis meses da sua classifica9ao nesse 
nivel de risco, nao sendo admitido o registro em periodo inferior. 

Paragrafo tinico. A opera9ao classificada na forma do dispos
to no caput deste artigo deve permanecer registrada em conta de com
pensa9ao pelo prazo minimo de cinco anos e enquanto nao esgotados to
dos os procedimentos para cobran9a. 

Art. 
no minimo, no 
observado que 
como de risco 

go A opera9ao objeto de renegocia9ao deve ser mantida, 
mesmo nivel de risco em que estiver classificada, 
aquela registrada como prejuizo deve ser classificada 

nivel H. 

Paragrafo 
menor risco quando 
quando fatos novos 
co. 

1° Admite-se a reclassifica9ao para categoria de 
houver amortiza9ao significativa da opera9ao ou 

relevantes justificarem a mudan9a do nivel de ris-

Paragrafo 2° 0 ganho eventualmente auferido por ocasiao da 
renegocia9ao deve ser apropriado ao resultado quando do seu efetivo 
recebimento. 

Paragrafo 3° Considera-se renegocia9ao a composi9ao de divi
da, a prorroga9ao, a nova9ao, a concessao de nova opera9ao para li
quida9ao parcial ou integral de opera9ao anterior ou qualquer outro 
tipo de acordo que implique na altera9ao nos prazos de vencimento ou 
nas condi96es de pagamento originalmente pactuadas. 

Art. go E vedado o reconhecimento no resultado do periodo de 
receitas e encargos de qualquer natureza relatives a opera96es de 
credito que apresentem atraso igual ou superior a sessenta dias, no 
pagamento de parcela de principal ou encargos. 

Art. 10. As institui96es devem manter adequadamente documen
tadas sua politica e procedimentos para concessao e classifica9ao de 
opera96es de credito, OS quais devem ficar a disposi9a0 do Banco Cen
tral do Brasil e do auditor independente. 

Paragrafo unico. A documenta9a0 de que trata o caput deste 
artigo deve evidenciar, pelo menos, o tipo e os niveis de risco que 
se disp6e a administrar, os requerimentos minimos exigidos para a 
concessao de emprestimos e o processo de autoriza9ao. 

Art. 11. Devem ser divulgadas em nota explicativa as demons
tra96es financeiras informa96es detalhadas sobre a composi9ao da 
carteira de opera96es de credito, observado, no minimo: 

I - distribui9ao das opera96es, segregadas por tipo de 
cliente e atividade economica; 

II - distribui9ao por faixa de vencimento; 

III - montantes de opera96es renegociadas, lan9ados contra 



prejuizo e de opera9oes recuperadas, no exercicio. 

Art. 12. 0 auditor independente deve elaborar relat6rio cir
cunstanciado de revisao dos criterios adotados pela institui9ao quan
to a classifica9ao nos niveis de risco e de avalia9ao do provisiona
mento registrado nas demonstra9oes financeiras. 

Art. 13. 0 Banco Central do Brasil podera baixar normas com
plementares necessarias ao cumprimento do disposto nesta Resolu9ao, 
bern como determinar: 

I - reclassifica9ao de opera9oes com base nos criterios es
tabelecidos nesta Resolu9ao, nos niveis de risco de que trata o art. 
1° i 

II - provisionamento adicional, em fun9ao da responsabili
dade do devedor junto ao Sistema Financeiro Nacional; 

III - providencias saneadoras a serem adotadas pelas insti
tui95es, com vistas a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura 
patrimonial, inclusive na forma de aloca9ao de capital para opera9oes 
de classifica9ao considerada inadequada; 

IV - altera9a0 dos criterios de classifica9a0 de creditos, 
de contabiliza9ao e de constitui9ao de provisao; 

V - teor das informa9oes e notas explicativas constantes das 
demonstra9oes financeiras; 

VI - procedimentos e controles a serem adotados pelas ins
titui9oes. 

Art. 14. 0 disposto nesta Resolu9ao se aplica tambem as ope
ra9oes de arrendamento mercantil e a outras opera9oes com caracteris
ticas de concessao de credito. 

Art. 15. As disposi9oes 
aspectos fiscais, sendo de inteira 
observancia das normas pertinentes. 

desta Resolu9ao nao contemplam os 
responsabilidade da institui9ao a 

Art. 16. Esta Resolu9ao entra em vigor na data da sua pu
blica9ao, produzindo efeitos a partir de 1° de mar9o de 2000, quando 
ficarao revogadas as Resolu9oes nos 1.748, de 30 de agosto de 1990, e 
1.999, de 30 de junho de 1993, OS arts. 3° e 5° da Circular no 1.872, 
de 27 de dezembro de 1990, a alinea "b" do inciso II do art. 4° da 
Circular no 2.782, de 12 de novembro de 1997, e o Comunicado no 
2.559, de 17 de outubro de 1991. 

Brasilia, 21 de dezembro de 1999 

Arminie Fraga Neto 
Presidente 
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7.2. ANEXO -II- NUMEROS DO COOPERATIVISMO EM DEZ/2006- OCB 



NiJMEROS DO COOPERATIVISMO POR RAMO DE ATIVIDADE 
(31/DEZ/2006) 

Ramo de Atividade 

Agropecuario 
Consumo 
Credito 

Educacional 

Especial 

Habitacional 
lnfra-estrutura 

!Mineral 

Produc;ao 

~aude 
lfrabalho 
Transporte 
Turismo e Lazer 

TOTAlS 

Fonte: OCE's e OCB 
Elabora~ao: GEMERC 

Empregados 

Associados ~ 886 076 

Cooperativas 1 
• Agropecuario 

Habitacional 

Trabalho 

Cooperativas Associados Empregados 

1.549 886.076 123.890 
15§ 2.384.926 8.359 

1.102 2.462.875 30.396 
327 69.786 2.808 

12 972 6 
371 83.633 1.153 
161 624.812 5.462 
45 17.628 83 

200 20.631 463 
888 349.474 34.738 

1.874 413.777 5.595 
896 74.976 5.431 

22 3.509 31 

7.603 7.393.075 218.415 

8.359 5.462 5.595 

413.777 

349.474 74.976 

156 161 

1.1 
I f .. 

Consumo 

lnfraestrutura 

0 Transporte 

C Credito 0 Educacional 

• Mineral • Produ~ao 

• Turismo e Lazer 

•Especial 

Saude 



NUMEROS DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO POR EST ADO 
(31/DEZ/2006) 

Ram"' ,..,. ~l£ooperativas 
~ere 39 
~lag cas 
~mazon as 
~mapa 
Bahia 
Ceara 
Distrito Federal 
Espf rite Santo 
Goias 
Maranhao 
Minas Gerais 
Mate Grosso do Sui 
Mate Grosso 
Para 
Parafba 
Pernambuco 
Pi auf 
Parana 
Rio de Janeiro 
Rio Grande do Norte 
Rondonia 
Roraima 
Rio Grande Do Sui 
Santa Catarina 
Sergig_e 
Sao Paulo 

Tocantins 

[oTAIS 
Fonte: OCE's e OCB 
Elabora~ao: GEMERC 

90 
134 
74 

493 
185 
228 
130 
193 
244 
811 
93 

147 

378 
150 
182 
114 
228 
955 
192 
105 
44 

962 
252 
113 

1.011 

56 

II 7.603 

I Associados I Empre_g_ados 
4.793 109 

13.388 3.861 
16.691 1.549 
3.542 406 

107.654 2.796 
72.460 3.790 

102.711 1.976 
90.780 4.199 
87.941 6.336 
12.916 719 

951.984 26.220 
51.098 2.879 

142.099 4.724 
51.547 882 
36.806 2.500 

106.874 1.232 
17.138 512 

407.335 49.250 
182.091 5.319 
72.790 1.469 
14.126 1.470 

1.463 3 
1.300.571 34.686 

670.028 21.882 
12.806 473 

2.853.756 38.424 

7.687 749 

II 7.393.075 I 218.415 



CRESCIMENTO DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO EM 2006 

Numero de Cooperativas Numero de Associados Numero de Empregados 
Ramo 

Posi~o Posi~io Posi~o Posi~io Posi~o Posi~io 
2005 2006 o/o 2005 2006 0/o 2005 2006 o/o 

Agropecuario 1.514 1.549 2,31 % 879.918 886.076 0,70% 123.368 123.890 0,42% 

Consumo 147 156 6,12% 2.181 .112 2.384.926 9,34% 6.938 8.359 20,48% 

Credito 1.101 1.102 0,09% 2.164.499 2.462.875 13,78% 20.555 30.396 47,88% 

Educacional 319 327 2,51 % 73.951 69.786 -5,63% 3.144 2.808 -1 0,69% 

Especial 10 12 20,00% 529 972 83,74% 0 6 -
Habitacional 355 371 4,51 % 91 .299 83.633 -8,40% 1.562 1.153 -26,18% 
Infra -
estrutura 160 161 0,63% 600.399 624.812 4,07% 5.213 5.462 4,78% 

Mineral 44 45 2,27% 15.212 17.628 15,88% 52 83 59,62% 

Produ~o 173 200 15,61 % 17.569 20.631 17,43% 323 463 43,34% 

Saude 899 888 -1,22% 287.868 349.474 21 ,40% 28.599 34.738 21,47% 

Trabalho 1.994 1.874 -6,02% 425.181 413.7-77 -2,68% 6.506 5.595 -14,00% 

Transporte 783 896 14,43% 50.600 74.976 48,17% 3.411 5.431 59,22% 

Turismo 19 22 15,79% 2.917 3.509 20,29% 9 31 244,44% 

TOTAL 7.518 7.603 1,13% 6.791 .054 7.393.075 8,86% 199.680 218.415 9,38% 

Fonte: OCE' s e OCB 
Elabora~o: GEMERC 

NUMEROS DE REGISTROS CONCEDIDOS PARA COOPERATIVAS EM 
2006 

Ramo de Atividade 

IAgropecuario 
K:;onsumo 
K:;redito 
Educacional 
Especial 
Habitacional 
lnfra-estrutura 
Mineral 
Produc;ao 
Saude 
Trabalho 
Transporte 
Turismo e Lazer 

TOTAL 
~ ' Fonte. OCE e OCB 

Elabora~ao: GEMERC 

Cooperativas 

90 
8 

20 
15 

-

14 
-
3 

18 
22 
93 
84 

2 

369 



Evolu~o dos principais Ramos desde 1990. 
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----------------- -- -----, 

------Agropecuario --..-Trabalho ~ Crooito 
--e--Saude ~ lnfraestrutura ~ Habitacional 
--ti-Total - - - Unear (Total) - - - Unear (Trabalho) __ 

Obl_s-.: -l.)_d_e -1990 a 1995 as cooperativas medicas faziam parte do ramo de trabalho. A partir de 1996, elas foram exclufdas daquele ramo. 

2.) Ano 2002- As cooperativas de transporte estao inclusas no Ramo Trabalho, apesar de tee sido criado o Ramo Transporte em julho/200 I . 
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Evolu~ao do numero de cooperados e empregados 
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Evolu~ao das Exporta~oes das Cooperativas 

686 

993 1.059 
877 858 

1.132 

562 
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