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RESUMO 

OLIVEIRA, Roberto Jefferson Evolucao dos Produtos Bancarios. Essa monografia tem 
a finalidade de mostrar de quae grande as lnstituic;oes Financeiras sao para as sociedades, 
tanto ao meio empresarial quanto paras as pessoas ffsicas. 

A pesquisa academica, que resultou em uma obtenc;ao da umao das informac;oes dos 
produtos bancarios com a evoluc;ao das sociedades, mostra claramente quae grande e a 
necessidade social a respeito do assunto, tanto para as pessoas ffsicas quanto para as 
juridicas, que sempre utilizaram dos servic;os bancarios no intuito de aumento de capital e 
sobrevivencia no mercado. 
0 leiter podera analisar informac;oes relacionadas aos ajustes que os bancos brasileiros e 
internacionais fizeram ao Iongo dos ultimos anos. Os bancos brasileiros, que antes eram do 
Governo, passaram por um processo de privatizac;ao devido a invasao dos bancos 
internacionais, que tornaram as prac;as mais aquecidas. 
As principais mudanc;as no cenario economico brasileiro foram resultados da estabilizac;ao 
da moeda. 0 advento do plano real trouxe um ajuste da inflac;ao que fez com que o aumento 
do consume, devido a oferta de financiamento de Iongo prazo, principalmente de bens 
duraveis e tambem de bens nao duraveis. 
A Economia e os bancos por meio da expansao dos cartoes de credito forneceram nos 
ultimos anos a utilizac;ao dessa forma de copsumo tornando disponfvel nos 
estabelecimentos mais inusitados, como feiras - livres e bancas de jornal. As 
administradoras de cartoes de creditos no intuito de aumentar ainda mais sua participac;ao 
no mercado fomentaram contratos com grandes redes comerciais, por meio dessas redes foi 
possivel conquistar mais clientes, o cliente por sua vez como cartao de credito do mercado 
de sua preferencia teve acesso as vantagens e prazos fornecidos por essas bandeiras. 

Palavras chaves: Produtos bancarios; Bancos; Servic;os bancarios; Sociedade; 
Consolidac;ao Bancaria. 
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1 INTRODUCAO 

0 projeto dessa pesquisa academica fara com que o leitor possa estabelecer 

quao grande e a importancia dos produtos bancarios para as sociedades. 

Por meio de graficos e informa96es hist6ricas, ele podera acompanhar a 

forma9ao e a utilidade desses produtos para a sociedade ao Iongo dos anos. 

No Brasil, o Banco Central, que normativa esses produtos foi uma das 

principais fontes de pesquisas e OS bancos multiplos foram as fontes para pesquisa 

dos produtos. 

Enfim, a pesquisa juntara dados hist6ricos e economicos para mostrar de 

como os produtos bancarios ajudaram e continuam ajudando o desenvolvimento das 

sociedades. 

1.1 A sociedade e os produtos bancarios 

Por que e grande a importancia dos produtos bancarios para as sociedades? 

A importancia dos produtos bancarios para as sociedades e grande por que 

possibilita a integra9ao no mercado financeiro, adequando-se a demanda social. 

Esses produtos foram desenvolvidos no intuito de atender tanto as pessoas juridicas 

quanto as pessoas fisicas. 

Os exemplos de produtos, os quais serao utilizados nessa pesquisa 

academica, sao os comercializados nos bancos multiplos. 

Os bancos multiplos sao institui96es financeiras privadas ou publicas que 

realizam as opera96es ativas, passivas e acess6rias das diversas institui96es 

financeiras, por intermedio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou 

de desenvolvimento, de credito imobiliario, de arrendamento mercantil e de credito, 

financiamento e investimento. Essas opera96es estao sujeitas as mesmas normas 

legais e regulamentares aplicaveis as institui96es singulares correspondentes as 

suas carteiras. 

A carteira de desenvolvimento somente podera ser operada por banco 

publico. 0 banco multiplo deve ser constituido com, no minimo, duas carteiras, 
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sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser organizado 

sob a forma de sociedade anonima. 

0 Objetivo dessa pesquisa e mostrar de que forma OS produtos bancarios 

estao envolvidos no desenvolvimento socioeconomico das sociedades. 

0 projeto busca, por meio de informagoes financeiras e hist6ricas, a importante 

aplicagao que esses produtos tern para uma sociedade. 

As pesquisas hist6ricas foram realizadas por meio de consulta de livros 

especializados em Hist6ria da Economia, cujos autores estiveram junto as 

sociedades. 

Os dados economicos foram obtidos tanto por pesquisas bibliograficas quanta 

por analises de sites especializados no assunto. 

A pesquisa proporcionou buscas em instituigoes financeiras, em que foram 

estudados os normativos que direcionam as instituigoes e de que forma esses sao 

disponibilizados e negociados junto as sociedades. 

0 Banco Central, o principal 6rgao que normativa as instituigoes financeiras, 

sera uma das fontes para essa pesquisa. 

A justificativa para essa pesquisa e buscar de forma clara e objetiva a 

participagao dos produtos financeiros na sociedade. 

1.2 Sistema Financeiro Nacional 

Conselho Monetario Nacional - CMN = 6rgao normativo, responsavel pela 

fixagao das politicas monetaria, crediticia e cambial do Pals. 

Pelo desenvolvimento destas politicas no cenario economico, o CMN acaba 

transformando-se num conselho de polftica economica. 

Banco Central - BACEN = 6rgao executivo do Sistema Financeiro, ao qual 

cabe a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposigoes que regulam o 

funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo C.M.N. 

Considerado o Banco dos bancos, e o executor da politica monetaria e o 

banco emissor do papel moeda. Em resumo, e por meio do BACEN que o Estado 

intervem diretamente no sistema financeiro e, indiretamente, na economia. 
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Comissao de Valores Mobiliarios - CVM = 6rgao normativo vinculado ao 

governo, voltado para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalizagao do mercado 

de valores mobiliarios, basicamente o mercado de agoes e debentures. 

Banco do Brasil - BB = Opera, na pratica, como agente financeiro do Governo 

Federal. E o principal executor da polftica oficial de cn§dito rural. 

Desempenha, ainda, algumas fungoes nao proprias de banco comercial, 

como: 

executar o servigo de compensagao de cheques e outros papeis; 

atuar como agente recebedor e pagador fora do pais. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES = 

lnstituigao responsavel pela polftica de investimento de Iongo prazo. E a principal 

lnstituigao Financeira a estimular o desenvolvimento economico do Pais. 

Sistema Financeiro da Habitagao = Conjunto de organismos financeiros 

governamentais e privados, cujo objetivo e estimular e realizar a construgao de 

habitagoes populares e a aquisigao da casa propria. 

As Associagoes de Poupanga e Emprestimo (APE) e as Sociedades de 

Credito lmobiliario (SCI), pertencem ao Sistema Financeiro da Habitagao, com 

atividades exclusivas. 

Associagao de Poupanga e Emprestimo = Sao entidades constituidas sob 

forma de fundagoes, cooperativas, etc, sem fins lucrativos, cuja finalidade e a 

aquisigao e construgao de casa propria. 

Sociedade de Credito lmobiliario = Sao entidades financeiras privadas, de 

apoio ao Sistema Financeiro da Habitagao, constituidas com a finalidade de realizar 

financiamentos imobiliarios diretos ao mutuario final ou par meio de abertura de 

credito a favor de empresarios, destinados a empreendimentos imobiliarios. 

lnstituigoes Financeiras = As instituigoes financeiras sao diferenciadas 

segundo suas fungoes de credito. Assim existem, Bancos Multiplos, Bancos de 

Desenvolvimento, Bancos Comerciais, Sociedades de Credito, Financiamento e 

lnvestimento e Bancos de Desenvolvimento. 

Bancos Multiplos = Sao instituigoes que operam em mais de uma carteira, par 

exemplo, carteira comercial, carteira de credito imobiliario, etc. 
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Bancos de Desenvolvimento = Como ja vista anteriormente, o BNDES e o 

principal agente do Governo para financiamentos ao setor produtivo. Existem 

tambem os bancos regionais de desenvolvimentos, controlados pelos governos 

estaduais, cuja finalidade e fornecer credito de Iongo prazo as empresas localizadas 

nos respectivos estados. 

Bancos Comerciais = Tern como principal fungao atuar como intermediarios 

financeiros, que recebem recursos em deposito a vista e a prazo e distribuem em 

forma de emprestimos e financiamentos a quem necessita de recursos. Atuam 

tambem na prestagao de servigos (recebimento de tributos). 

Sociedades de Credito, Financiamento e lnvestimento = Sao conhecidas no 

mercado como Financeiras. Tern como fungao financiar bens de consumo duraveis 

par credito direto ao consumidor (crediario). Nao podem manter contas-correntes; 

seu instrumento de captagao de recursos sao as Letras de Cambia. 

Bancos de lnvestimentos = Operam com repasses de recursos as empresas 

para capital de giro e investimentos no ativo permanente. Nao podem captar 

depositos a vista, porem obtem recursos par intermedio de depositos a prazo (COB 

- Certificado de Deposito Bancario). 

Balsa de Valores = lnstituigao civil sem fins lucrativos, que tern par objetivo 

principal manter local adequado para a realizagao de compra e venda de agoes. 

Sociedades Corretoras = Sao instituigoes tfpicas do mercado acionario, que 

tern como atividade principal fazer a intermediagao das ordens de compra e venda 

de agoes em balsa de valores, solicitados pelos clientes. 

Sociedades Distribuidoras = Sua fungao e semelhante a de uma sociedade 

corretora, porem nao sao habilitadas a intermediar, diretamente, negocios em balsa 

de valores, podendo, apenas, operar par meio das corretoras. 
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1.3 Cenarios Economicos 

0 Governo tambem pode influenciar na atividade bancaria ao tamar 

decisoes de polftica economica. Este assunto e de grande importancia. Muitas 

vezes, uma determinac;ao governamental muda os rumos da economia e afeta 

instantaneamente os neg6cios dos bancos e dos seus clientes. 

A Polftica Economica e a forma por meio da qual o governo interfere na 

economia, visando a estabilidade e crescimento. Didaticamente, e subdividida em: 

- Polftica Fiscal 

- Polftica Monetaria 

- Polftica Cambial 

• Polftica Fiscal 

E a agao do Estado no que se refere as receitas e despesas do governo. 

- Receitas: tudo o que o governo arrecada num determinado periodo de 

tempo. As principais fontes de receita sao: arrecadagao de tributos e 

venda/concessao de servigos publicos. 

- Despesas: tudo o que o governo gasta num determinado periodo de tempo. 

Principais despesas do governo: pagamento dos funcionarios, manutenc;ao da 

maquina administrativa e investimentos publicos. 

A Politica Fiscal pode ser Restritiva ou Expansiva. Uma politica restritiva 

reduz a quantidade de moeda em circulagao, enquanto a politica expansiva aumenta 

a liquidez da Economia. Para praticar a politica fiscal, o governo conta com 

instrumentos: 

- aliquotas de impastos 

- gastos publicos 

- concessao de subsidios 

- transferencias financeiras 
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• Polftica Monetaria 

E o conjunto de medidas adotadas pelo governo para adequar a quantidade 

de moeda em circula<;ao as necessidades da Economia. 

Sao instrumentos de Polftica Monetaria: 

- Deposito Compulsorio: mecanisme par meio do qual o BACEN reduz o total 

de meios de pagamento existente na economia, uma vez que as bancos sao 

obrigados a manter no Banco Central parte de seus depositos. 

- Emprestimos de Liquidez au Redesconto: e a concessao de assistencia 

financeira a instituigoes do Sistema Financeiro Nacional, destinado a atender 

eventuais problemas de caixa, desde que de carater breve e momentaneo. 0 

objetivo do emprestimo de liquidez e evitar que eventuais desequillbrios de alguma 

instituigao possam repercutir no sistema, causando inseguranga. 

- Operagoes de Mercado Aberto au "Open Market": mercado no qual o Banco 

Central regula o fluxo de moeda, comprando e vendendo titulos da divida publica. 

Quando existe muito dinheiro em circulagao, o BACEN vende titulos e, quando quer 

aumentar a quantidade de dinheiro em circulagao, compra as titulos. Essas 

operagoes sao intermediadas par instituigoes financeiras. 

• Polftica Cambial: 

E: a administragao da taxa de cambia para garantir o funcionamento regular 

do mercado. 0 gestor da politica cambial e o BACEN que atua nas transagoes entre 

o Brasil e o exterior. 

A taxa de cambia e a relagao entre duas moedas (quantos reais sao 

necessaries para adquirir urn dolar, par exemplo), e pode estimular au desestimular 

as trocas internacionais, au seja, movimentos de mercadorias, servi<;os e capitais 

entre as paises. 

Percebe-se que o resultado da Balan<;a Comercial pode ser bastante 

influenciado pela taxa de cambia, uma vez que urn cambia favoravel pode contribuir 

para aumentar a competitividade do produto nacional do exterior. 
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1.4 Classifica~ao das contas - nos bancos multiplos 

Elenco das contas; 

1 - Cada uma das institui<;oes relacionadas tern elenco de contas proprio, 

sendo que as associa<;oes de poupan<;a e emprestimo devem utilizar o das 

sociedades de credito imobiliario. Tais contas sao aquelas constantes do COSIF, 

sendo permitida, a cada institui<;ao, a utiliza<;ao, apenas, dos tftulos contabeis ali 

previstos, com o atributo proprio da institui<;ao, observado o contido no item 

seguinte. 

2 - A disposi<;ao dos tftulos contabeis no Elenco de Contas observa, na 

Rela<;ao de Contas, a sequencia do codigo de contas, e, na Fun<;ao das Contas, a 

ordem alfabetica. 

3 -A codifica<;ao das contas observa a seguinte estrutura: 

a) 1° dfgito- GRUPOS 

I- Ativo: 

1 - Circulante e Realizavel a Longo Prazo; 

2 - Permanente; 

3 - Compensa<;ao; 

II - Passive: 

4 - Circulante e Exigfvel a Longo Prazo; 

5 - Resultados de Exercfcios Futures; 

6 - Patrimonio Uquido; 

7 - Contas de Resultado Credoras; 

8 - Contas de Resultado Devedoras; 

9 - Compensa<;ao. 

1 - Ativo - as contas dispoem-se em ordem decrescente de grau de liquidez, 

nos seguintes grupos 

a) Circulante: 

I- disponibilidades; 
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II - direitos realizaveis no curso dos doze meses seguintes ao balanc;o; 

Ill - aplicac;oes de recursos no pagamento antecipado de despesas de que 

decorra obrigac;ao a ser cumprida por terceiros no curso dos doze meses seguintes 

ao balanc;o; 

b) Realizavel a Longo Prazo: 

I - direitos realizaveis ap6s o termino dos doze meses subsequentes ao 

balanc;o; 

II - operac;oes realizadas com sociedades coligadas ou controladas, diretores, 

acionistas ou participantes no Iuera da instituic;ao que, se autorizadas, nao 

constituam neg6cios usuais na explorac;ao do objeto social; 

Ill - aplicac;oes de recursos no pagamento antecipado de despesas de que 

decorra obrigac;ao a ser cumprida por terceiros ap6s o termino dos doze meses 

seguintes ao balanc;o; 

c) Permanente: 

I- lnvestimentos: 

- participac;oes permanentes em outras sociedades, inclusive subsidiarias no 

exterior; 

- capital destacado para dependencias no exterior; 

- investimentos por incentivos fiscais; 

- titulos patrimoniais; 

- ac;oes e cotas; 

- outros investimentos de carater permanente; 

II - lmobilizado: 

- direitos que tenham por objeto bens destinados a manutenc;ao das 

atividades da instituic;ao e a explorac;ao do objeto social ou exercidos com essa 

finalidade; 

Ill - Diferido: 

- aplicac;oes de recursos em despesas que contribuam para formacao do 

resultado de mais de urn exercicio, tais como gastos de constituic;ao, expansao, 

fundo de comercio, instalac;ao e adaptac;ao de dependencias; 

- juros pagos ou creditados aos acionistas durante o periodo anterior ao inicio 

das operac;oes socia,is. 

2- Passivo- as contas classificam-se nos seguintes grupos: 

a) Circulante: 
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- obrigac;oes, inclusive financiamentos para aquisic;ao de direitos do Ativo 

Permanente, quando se vencerem no curse dos doze meses seguintes ao balanc;o; 

b) Exigivel a Longo Prazo: 

- obrigac;oes, inclusive financiamentos para aquisic;ao de direitos do Ativo 

Permanente, quando se vencerem ap6s o termino dos doze meses subseqOentes ao 

balanc;o; 

3 - Resultados de Exercicios Futures - representam recebimentos 

antecipados de receitas antes do cumprimento da obrigac;ao que lhes deu origem, 

diminuidas dos custos e despesas a elas correspondentes, quando conhecidos, a 

serem apropriadas em periodos seguintes e que de modo algum sejam restituiveis. 

4 - Patrimonio Uquido - divide-se em: 

a) Capital Social; 

b) Reservas de Capital; 

c) Reservas de Reavaliac;ao; 

d) Reservas de Lueras; 

e) Lueras ou Prejuizos Acumulados. 

5 - No Circulante e no Longo Prazo, a classificac;ao das contas obedece as 

seguintes normas: 

a) nos balancetes de marc;o, junho, setembro e dezembro a classificac;ao 

observa segregac;ao de direitos realizaveis e obrigac;oes exigiveis ate tres meses 

seguintes ao balancete dos realizaveis ou exigiveis ap6s o termino desse prazo; 

b) o levantamento dos valores realizaveis ou exigiveis ate tres meses e ap6s 

esse prazo, pode ser realizado extra contabilmente ao final de cada trimestre civil. 

Os relat6rios e demais comprovantes utilizados no levantamento constituem 

documentos de contabilidade, devendo permanecer arquivados, juntamente com o 

movimento do dia, devidamente autenticados, para posteriores averiguac;oes; 

c) quando houver pagamentos e recebimentos parcelados, a classificac;ao se 

faz de acordo com o vencimento de cada uma das parcelas; 

d) as operac;oes de prazo indeterminado, para efeito de segregac;ao nos 

balancetes nos quais e exigida, classificam-se, as ativas no realizavel ap6s tres 

meses e as passivas no exigivel ate tres meses, ressalvados, contudo, os fundos ou 

programas especiais alimentados com recursos de governos ou entidades publicas e 

executados na forma de disposic;oes legais ou regulamentares que, devido a suas 

caracteristicas de Iongo prazo, devem ser classificados no exigivel ap6s tres meses; 
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e) na classifica9ao, levam-se em conta o principal, rendas e encargos do 

periodo, varia96es monetaria e cambial, rendas e despesas a apropriar; 

f) observada a ordem das contas, os valores correspondentes ao realizavel ou 

exigivel ate tres meses e ap6s tres meses inscrevem-se nas colunas verticais 

auxiliares dos modelos de balancete e balan9o geral; 

g) para fins de publica9ao, alem das demais disposi96es, os valores 

realizaveis e exigiveis ate urn ana e ap6s urn ana devem ser segregados, 

respectivamente, em Circulante e Longo Prazo, na forma da Lei. 

h) para fins de publica9ao, os titulos e valores mobiliarios classificados na 

categoria titulos para negocia9ao devem ser apresentados no ativo circulante, 

independentemente do prazo de vencimento. 

6 - Contas Retificadoras - figuram de forma subtrativa, ap6s o grupo, 

subgrupo, desdobramento ou conta a que se refiram. 
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2 EST ADO DA ARTE 

0 intuito dessa revisao bibliografica e alicergar por meio de informagoes 

tecnicas e cientificas as necessidades dos produtos bancarios junto as sociedades e 

apresentar quais sao as normas utilizadas para a oferta desses produtos. 

0 mercado financeiro cumpre sua finalidade quando permite eficiente 

interagao entre poupadores e tomadores de recursos, sendo que essa transagao 

trara a sociedade crescimento da economia. 

A moeda serve com tn3s importantes fungoes; sendo ela primeiramente urn 

instrumento de troca. Tambem sera considerada como medida de valor e, por fim, 

serve como reserva de valor, o qual podera aumentar de acordo com a forma de 

aplicagao. 

A polftica monetaria aplicada pelo Banco Central utiliza tres instrumentos 

classicos: recolhimento compuls6rio, operagoes de mercado e polfticas de 

redesconto bancario. 

Os recolhimentos compuls6rios representam urn percentual incidente sobre 

os depositos bancarios captados pelos bancos comerciais os quais sao colocados a 

disposigao do Banco Central. 

As operagoes de mercado servem para regular o fluxo monetario da 

economia e influenciar as taxas de juros em curto prazo. 

As taxas de redesconto agem ao mesmo tempo sobre o nlvel de liquidez 

monetaria da economia e tambem sobre as taxas de juros praticados pelos bancos. 

Conforme Fortuna (2003); "A polftica fiscal centraliza suas preocupagoes nos 

gastos do setor publico e nos impostos cobrados da sociedade, buscando o 

equilfbrio entre arrecadagao tributaria e as despesas governamentais.". 

E a polftica de receitas e despesas do Governo. Envolve a definigao e a 

aplicagao da carga tributaria exercida sobre agentes economicos, bern como a 

definigao dos gastos do Governo, que tern com base tributos captados. 

A polftica cambial e responsavel pela administragao de taxas de cambio 

promovendo alteragoes das cotagoes cambiais, de forma mais abrangente controla 

as transagoes internacionais executas em urn pals. 

A balanga de pagamentos registra os valores de todas as transagoes 

internacionais efetuadas por urn pals. 
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A forma<;ao de juros e apropriadamente identificada com o pre<;o do credito, 

refletindo uma dimensao temporal, os juros exprimem o pre<;o de troca de ativos 

disponiveis em diferentes momentos do tempo. 

2.1 Servi~os bancarios 

Os bancos oferecem alguns servigos os quais sao; deposito a vista, 

compensagao de cheques e outros papeis, cobran<;a de titulos, pagamento de titulos 

e carnes, cofres de aluguel, transferencia automatica de fundos, arrecada<;ao de 

tributos e tarifas, etc. 

Atualmente os bancos oferecem servi<;os a domicilio atraves da Internet no 

Home Banking e atraves de central de atendimentos que funcionam vinte e quatro 

horas por dia e em sete dias da semana. 

Ha produtos de capta<;ao: Certificados de Depositos Bancarios e Recibos de 

Deposito Bancario (COB/ ROB), Letras de Cambia, Letras Hipotecarias, Letras de 

Creditos lmobiliarios, Depositos a prazo de Reaplica<;ao automatica, titulos de 

desenvolvimento Economico, Titulos de Creditos lmobiliario entre outros. 

Produtos de emprestimos, Hot money, cheques especiais, credito rotativo, 

desconto de titulos, financiamento de tributos, contatos de mutuos, vendor finance, 

aluguel de export notes, os CDC - credito direto ao consumidor, credito automatico 

por cheque, opera<;6es de penhor, cessao de creditos, assun<;ao de divida e 

garantia de emprestimos. 

Como definido por Fortuna, (2003); "ha tambem o dinheiro de plastico que 

facilita o dia-a-dia das pessoas e representa urn enorme incentive ao consumo por 

representar uma alternativa de credito intermediada pelo mercado bancario". 

Esse dinheiro sao os cartoes magneticos, que podem ser os de debitos ou 

Private Labels, os cartoes de credito, os cartoes inteligentes ou multiplos, como sao 

conhecidos por possuirem tanto a fungao de debito quanto de credito. Desses 

cartoes, alguns sao apresentados com chips facilitadores de memoria. Os cartoes de 

credito sao vinculados a uma bandeira, intermediadora entre o consumidor e os 

estabelecimentos comerciais. 
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E, por fim. os bancos oferecem os financiamentos imobiliarios por meio do 

Sistema de Financiamento Habitacional facilitam a populagao acesso ao cn§dito 

lmobiliario e ao Cn§dito Rural, a fim de atender a economia rural da sociedade. 

De acordo com Hasting, (2006): 

0 termo produto, quando se refere aquila que as instituic;oes financeiras 
oferecem ao mercado, e usado em sentido figurado. De fato, no sentido 
rigoroso do termo, os bancos nao oferecem produto algum - oferecem, isto 
sim, servicos, caracterizando-se como empresas prestadoras de servic;os 
financeiros. Entretanto, o uso do termo produto tem se tornado tao comum 
o ambiente das instituic;oes financeiras, assumindo sentido cristalino, que 
nao ha motivo pratico para condena-lo. 

A conta de deposito a vista e o tipo mais usual de conta bancaria. Nela, o 

dinheiro do depositante fica a sua disposigao para ser sacado a qualquer momento. 

A conta de deposito a prazo e o tipo de conta onde o seu dinheiro so pode ser 

sacado depois de urn prazo fixado por ocasiao do deposito. 

A conta de poupanga foi criada para estimular a economia popular e permite a 

aplicagao de pequenos valores que passam a gerar rendimentos mensalmente. 

A conta-salario e urn tipo especial de conta destinada ao pagamento de 

salarios, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pens6es e similares. 

A conta-salario nao admite outro tipo de deposito alem dos creditos da 

entidade pagadora e nao e movimentavel por cheques. 0 instrumento contratual e 

firmado entre a instituigao financeira e a entidade pagadora. A conta-salario nao esta 

sujeita aos regulamentos aplicaveis as demais contas de depositos. 

Dispor da quantia minima exigida pelo banco, preencher a ficha-proposta de 

abertura de conta, que e o contrato firmado entre banco e cliente, e apresentar os 

originais dos seguintes documentos: no caso de pessoa fisica: 

documento de identificagao (carteira de identidade ou equivalente, como 

carteira profissional, carteira de trabalho ou certificado de reservista); 

inscrigao no Cadastro de Pessoa Flsica (CPF); e 

comprovante de residencia. 

No caso de pessoa jurldica 



documento de constituic;ao da empresa (contrato social e registre na junta 

comercial; 
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documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandataries ou 

prepostos para movimentar a conta 

- inscric;ao no Cadastre Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ). 

lnformac;oes sabre direitos e deveres do correntista e do banco, constantes de 

contrato, como: 

saldo media minima exigido para manutenc;ao da conta; 

condic;oes para fornecimento de talonario de cheques; 

necessidade de voce comunicar, por escrito, qualquer mudanc;a de enderec;o 

ou numero de telefone; 

condic;oes para inclusao do nome do depositante no Cadastre de Emitentes 

de Cheque sem Fundos (CCF); 

informac;ao de que os cheques liquidados, uma vez microfilmados, poderao 

ser destruidos; 

tarifas de servic;os; 

necessidade de comunicac;ao previa, por escrito, da intenc;ao de qualquer das 

partes de encerrar a conta; 

prazo para adoc;ao das providencias relacionadas a rescisao do contrato; 

necessidade de expedic;ao de aviso da instituic;ao financeira ao correntista, 

admitida a utilizac;ao de meio eletronico, com a data do efetivo encerramento da 

conta de depositos a vista; 

obrigatoriedade da devoluc;ao das folhas de cheque em poder do correntista, 

ou de apresentac;ao de declarac;ao de que as inutilizou; 

necessidade de manutenc;ao de fundos suficientes para o pagamento de 

compromissos assumidos com a instituic;ao financeira ou decorrente de disposic;oes 

leg a is; 

Todos esses assuntos devem estar previstos em clausulas explicativas na 

ficha-proposta, que e o contrato de abertura da conta celebrado entre o banco e o 

cliente. 
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2.2 Os principais produtos bancarios 

• Con~corren~ 

A porta de entrada para o mundo dos servigos financeiros e a conta corrente. 

E o mais basico dos servigos. Para abrir uma conta, o candidate a cliente preenche 

um cadastre com seus dados pessoais (identidade, CPF e enderego) e informa sua 

renda mensal. 0 banco fornece uma conta para guardar e movimentar seu dinheiro. 

Uma conta corrente da direito automaticamente a um cartao magnetico. Com ele, o 

correntista movimenta seu dinheiro sozinho, sem ira boca dos caixas. Faz saques e 

depositos, tira extratos, transfere dinheiro para outras contas e faz pagamentos. 

0 talao de cheque, sinonimo de conta corrente, e concedido a clientes que tern boa 

renda ou que o banco acredita que venha a ganhar bern no futuro. 0 minima varia 

de instituigao para instituigao, mas nao e precise muito. Com um salario minima ou 

pouco mais costuma ser possivel abrir contas e ter tal6es. Para universitarios, e 

mais facil. Quase todos os bancos dao facilidades especiais a quem esta estudando, 

como tentativa de conquistar a fidelidade de clientes potencialmente rentaveis no 

futuro. 

• Cheque especial 

Apesar do nome, a conta especial e na verdade uma forma de credito pre

aprovado. 0 banco da ao correntista o direito de sacar dinheiro ou passar cheques 

ate um determinado limite mesmo quando nao tern saldo na conta. Ou seja, a 

instituigao empresta esse dinheiro sem fazer perguntas. Como em todo tipo de 

credito, o banco cobra juros pelo uso do cheque especial. Atengao: costumam estar 

entre os juros mais cares do mercado. Hoje estao entre 8% e 9% ao mes nos 

grandes bancos de varejo. Use somente por poucos dias, e se for necessaria. 
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• Tarifas 

Manter uma conta, clara, custa dinheiro. Pode-se pagar uma taxa pela 

abertura e outra pelo cadastre. Na media dos bancos, essas taxas sao de R$ 30 

cada, segundo o Banco Central. Mas os pregos sao livres e ha bancos que nao 

cobram por uma delas. Ha pregos tambem para os demais servigos: cartao 

magnetico, talao de cheques, emissao de extratos, cobrangas, transferemcias e 

outros. Uma boa forma de saber se urn banco e caro ou nao e consultar o site do 

Banco Central (www.bcb.gov.br). Ha tabelas atualizadas que informam o custo 

media das tarifas no mercado. E ha comparagoes diretas dos pregos cobrados em 

cada banco, para cada servigo. 

• Cartoes de debito 

Em geral, sao os pr6prios cartoes magneticos dos bancos, acrescidos de uma 

fungao extra. Em uma loja, ao passar o cartao e digitar a senha, o cliente passa seu 

dinheiro diretamente de sua conta para a do estabelecimento. 

Nao ha riscos; para o correntista s6 ha vantagens. Em primeiro Iugar, ele 

deixa de precisar levar dinheiro no bolso para compras a vista em supermercados, 

farmacias e comercio em geral. Sua seguranga cresce. Ha tambem o conforto: lojista 

algum pede documento ou numero de telefone a quem paga com esse tipo de 

cartao, porque o risco de inadimplencia e zero. Ha ainda urn atrativo a mais: ter 

urn cartao desses nao exige qualquer gasto extra. Quatro administradoras de 

cartoes de debito atuam no pais: Visanet, Redecard, Mastercard e TecBan. Confira 

se seus cartoes magneticos tern alguma dessas bandeiras. Elas podem estar 

associadas tambem a cartoes de credito. 

• Cartoes de credito 

Com eles, voce compra na hora e paga depois. 0 valor de seus gastos e 

acumulado durante urn mes e enviado a voce em seguida em urn extrato, pelo 

correio, no fim do periodo. Quanta maior for o seu limite de credito, mais voce pode 

comprar com o cartao. 



20 

Se sua conta for toda quitada na data, nao ha custo financeiro a pagar. E a 

maneira correta de se usar o cartao de cn§dito. Caso uma quantia deixe de ser paga, 

porem, ela cai automaticamente no que os bancos chamam de credito rotativo. E urn 

pessimo neg6cio. Os juros estao entre 11,5% e 14% ao mes e podem tornar uma 

dfvida impagavel. 0 melhor, se faltar dinheiro para quitar a fatura, e pegar urn 

emprestimo bancario para pagar o cartao. Os juros saem muito mais baratos. Ficam 

na casa dos 4% a 6%. 

A mesma advertencia vale para compras parceladas no cartao. A taxa e 

altissima, igual a do credito rotativo. S6 aceite dividir pagamentos no cartao se a loja 

onde esta comprando garantir a voce que nao ha juros. Nesse caso, o cartao e 

apenas o meio de pagamento - quem esta dando o credito e a propria loja. 

2.3 Normativos para as lnstitui~oes Financeiras 

Desde que o Comite de Supervisao Bancaria da Basileia introduziu o Acordo 

de Capital em 1988, visando a internacionalizac;ao da atividade bancaria, ja se 

passou mais de uma decada quando ocorreram significativas mudanc;as no setor, 

em especial nas areas de gerenciamento de risco, supervisao bancaria e mercados 

financeiros. Em junho de 1999, o Comite apresentou uma proposta para substituir o 

Acordo em vigor com conceitos mais apurados de sensibilidade ao risco. Desde 

entao foram recebidos mais de 200 comentarios sabre esse assunto, que serviram 

de base para o desenvolvimento de uma proposta mais concreta para o Acordo. Em 

janeiro de 2001, o Comite divulgou o Novo Acordo de Capital da Basileia, mais 

complexo e extenso que o anterior, que tern o objetivo de dar maior solidez ao 

sistema financeiro no mundo. 

As principais mudanc;as estao no fim da padronizac;ao generalizada por urn 

enfoque mais flexfvel, dando enfase nas metodologias de gerenciamento de risco 

dos bancos, na supervisao das autoridades bancarias e no fortalecimento da 

disciplina de mercado. A nova estrutura pretende alinhar a avaliac;ao da adequac;ao 

de capital mais intimamente aos principais elementos dos riscos bancarios e 
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fornecer incentives aos bancos para aumentar suas capacidades de mensura9ao e 

administra9ao dos riscos. 

Com isso, o Novo Acordo, por ser mais sensfvel ao risco que os bancos 

assumem, implica que o capital requerido vai variar de acordo com sua maior ou 

menor propensao ao risco. 

De acordo com Fortuna, (2003); 

0 processo de globalizac;ao obrigou a CMN a regulamentar, em 17/08/94 
atraves da resoluc;ao n° 2.099, os Limites Mfnimos de Capital Realizado e 
Patrimonio Uquido para lnstituic;oes Financeiras, com o objetivo macro de 
enquadrar o mercado financeiro aos padr6es de solvencia e liquidez 
internacionais, que foram definidos em 07/88 em acordo assinado na 
Basileia, Sufc;a, pelos bancos dos parses que comp6em o grupo dos dez. 

2.4 Mensura~ao do risco operacional 

- lndicador Basico - Relaciona urn percentual de capital para cobrir o risco 

operacional com urn unico indicador no banco, o qual seja mais sensivel para medir 

o total de exposi9ao do banco ao risco. Por exemplo, se a Receita Bruta for a mais 

apropriada, cada banco tera que assegurar urn capital minima para cobrir o risco 

operacional igual a urn percentual, a ser estabelecido, da Receita Bruta. 0 Comite 

ainda esta desenvolvendo estudos junto aos bancos para determinar o indicador 

mais apropriado. 

- Criteria Padrao - 0 banco podera dividir suas atividades em areas de 

neg6cios padrao (como exemplo: corporate finance e varejo) e aplicar o indicador 

basico para cada segmento, utilizando percentuais do capital diferenciados. 0 

percentual do capital total que devera ser alocado para cobrir o risco operacional do 

banco sera calculado atraves da soma dos lndicadores Basicos de cada segmento. 

A determina9ao dos percentuais diferenciados ainda esta sendo discutida pelo 

Comite junto as institui96es. 
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- Criteria de Mensurac;ao lnterno - Permite que os bancos utilizem um maior 

rigor em relac;ao aos padroes de supervisao, dando mais importancia aos calculos 

internes para a determinac;ao do capital proposto. Os bancos poderao utilizar tres 

itens para uma especffica area de neg6cios e tipos de risco, sejam eles: o indicador 

de exposic;ao ao risco operacional mais um valor representando a probabilidade de 

que a perda ocorra e o total da perda causada por este evento. Para calcular o total 

de capital requerido para cobrir o risco operacional, o banco aplicara a este calculo 

um percentual que sera determinado pelo Comite, baseado na amostra da industria 

bancaria. 
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3 TENDENCIAS DA CONSOLIDACAO DOS BANCOS 

A consolidagao bancaria entendida como o processo resultante de uma fusao 

ou uma aquisigao, seja dentro de urn setor da industria financeira ou entre setores, 

que em geral reduz o numero de instituigees e aumenta o tamanho destas, assim 

com o grau de concentragao de mercado - e urn fenomeno que vern ocorrendo em 

varios pafses do mundo. A maior evidencia empfrica deste processo e o acentuado 

crescimento das fusees e aquisigees financeiras nos anos 1990 nos pafses 

desenvolvidos e em alguns pafses emergentes, em termos de numero, tamanho e 

valor de neg6cios. 

A desregulamentagao dos servigos financeiros em nivel nacional; a maior 

abertura do setor bancario a competigao internacional; os desenvolvimentos 

tecnol6gicos em telecomunicagees e informatica, com impacto sabre o 

processamento das informagees e sabre os canais alternatives de entrega de 

servigos (ATMs, internet, banco eletronico, etc.); e, por ultimo, as mudangas na 

estrategia gerencial das instituigees financeiras; todos estes fatores juntos tern 

empurrado as instituigees financeiras para urn acelerado processo de consolidagao 

No Brasil, este processo vern ocorrendo com intensidade, sobretudo a partir 

de 1995, em fungao da estabilizagao de pregos, da recente entrada de bancos 

estrangeiros no pais, da privatizagao de bancos estaduais e da adesao aos Acordos 

da Basileia, entre outros motivos. Este movimento deve tambem ser entendido no 

contexte do processo de reestruturagao bancaria em nfvel mundial, que tern levado 

a expansao internacional de alguns conglomerados financeiros. 

Fusees e aquisigees (F&As) sao metodos de consolidagao em que uma 

mudanga no controle ocorre atraves da transferencia de dono, ou seja, transferencia 

de controle corporative. Como observado por IMF (2000, p. 142), a consolidagao 

bancaria aumenta o tamanho media das instituigees financeiras e permite, em tese, 

que elas explorem economias de escala, de escopo, e as chamadas economias de 

rendas. Neste contexte, algumas questees se colocam: o tamanho importa para urn 

banco? Qual a rationale da onda de F&As bancarias? Santomero e Eckles (2000) e 

Group of Ten (2001), entre outros trabalhos, discutem as questees acima. 0 alegado 

beneficia das economias de escala e escopo esta relacionado ao possfvel aumento 

na eficiencia de custo. A ideia basica e que a emergencia de grandes firmas 
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financeiras permite que os custos sejam diminuidos, se economias de escala ou de 

escopo sao relevantes e se o ambito da expansao esta dentro do espectro aonde 

eles possam ser alcangados. 

Economias de escala existem quando o custo medio e decrescente em escala 

em uma relevante extensao quando o produto esta expandindo, tornando as 

instituigoes maiores mais eficientes. Algumas linhas de neg6cios beneficiam-se da 

escala enquanto que outras nao. 

Exemplos de ganhos potenciais de escala na atividade bancaria incluem rede 

fisica de distribuigao de agencias, infra-estrutura de software e sistemas de 

distribuigao eletronica. A literatura referente a economias de escala e inconclusiva a 

respeito dos custos e beneficios de ser grande, uma vez que os resultados 

dependem do periodo analisado e/ou do tamanho medio da instituigao financeira. 

Entretanto, muitos dos estudos usam dados sobre instituigoes financeiras dos anos 

1980. E possivel que o progresso tecnol6gico recente - devido ao uso da internet, 

centrais de telefone, inovagoes na tecnologia de pagamento, etc. - podem ter 

aumentado as economias de escala na produgao de servigos bancarios, criando 

oportunidades para aprimorar a eficiencia de escala em custos atraves da 

consolidagao, mesmo em instituigoes maiores. 

Economias de escopo existem quando o custo medio cai devido ao fato de 

que mais produtos sao produzidos conjuntamente ao inves de separadamente, isto e 

ocorrem quando as despesas podem ser diminuidas se a firma oferece varios 

produtos a urn custo mais baixo do que no caso de empresas que, competindo 

separadamente, coloquem a disposigao o mesmo conjunto de produtos. Portanto, 

existem beneficios competitivos a serem obtidos pela venda de urn mais amplo 

conjunto de produtos. As maiorias dos estudos empiricos tern falhado em achar 

economias de escopo na industria bancaria, de seguro e de trtulos, com pouca 

evidencia de economias significativas de escopo dentro destas industrias. 

Santomero e Eckles (2000) ressaltam que o ganho real da distribuigao 

multiproduto pode nao ser na produgao de eficiencias de custo, mas no servigo ao 

cliente, no que eles denominam economia de consumo ou de rendas. Esta deriva do 

potencial de vendas cruzadas de uma firma financeira que produz diferentes 

produtos e servigos (produtos bancarios, seguro e gerenciamento de fundos). 0 

resultado sera urn rendimento maior e urn melhor retorno por segmento de cliente, 

se os consumidores dos servigos financeiros acharem mais vantajoso comprar 
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diferentes produtos de um mesmo provedor. Assim, os bancos podem aumentar 

seus Iueras sem qualquer aprimoramento em sua eficiencia operacional. 

Se nao existem evidencias conclusivas de que as F&As permitem aos bancos 

obterem beneficios significativos de economias de escala ou escopo, qual seria a 

racionalidade das F&As bancarias? Dymski (1999) sustenta que a recente onda de 

F&As, ocorrida nos paises da OCDE, foi motivada pelo desejo dos bancos de 

aumentar seu "poder de monop61io" e, dessa forma, o mark up sabre a taxa de juros 

basica da economia, fixada pelo Banco Central. De acordo com Dymski (1999, p. 

65), "fusees podem ser desejaveis para os bancos se elas podem aumentar a 

capacidade do banco comprador de incrementar seus Iueras, independente dos 

efeitos que eles possam eventualmente ter sabre a eficiencia operacional". Se for 

aceito que existe algum suporte para a hip6tese que relaciona poder de mercado e 

Iueras no mercado bancario, este resultado pede sugerir que bancos podem usar 

F&As como uma forma de obter poder de mercado, de modo a acentuar sua 

habilidade de gerar Iueras liquidos. 

De forma geral, F&As podem ser divididas em quatro tipos, tal como descrito 

abaixo: F&As bancarias domesticas; F&As bancarias internacionais; 

conglomera96es domesticas; e conglomera96es internacionais (European Central 

Bank, 2000, p.1 0-16). F&As bancarias domesticas- sao opera96es entre institui96es 

bancarias localizadas num mesmo pais e que tern como motiva9ao principal a busca 

par economias de escala quando realizadas par institui96es de media e pequeno 

porte. Quando ocorre, porem, entre institui96es maiores, refletem, alem da busca par 

economias de escala eventuais, a necessidade de torna-se grande para um 

reposicionamento no mercado, isto e, au menta do poder de mercado. 

F&As bancarias internacionais - sao opera96es entre institui96es bancarias, 

porem entre institui96es de paises diferentes. Existe a mesma motiva9ao de ser 

grande o suficiente, mas agora em nivel regional ou mundial. Alem dela, pede haver 

a estrategia de poder servir clientes no exterior ou da diversifica9ao e busca de 

novas mercados lucrativos. 

Conglomera96es financeiras domesticas - sao opera96es que geram 

conglomerados financeiros abrangendo diferentes setores da industria financeira e 

sao realizadas par institui96es bancarias e nao bancarias de um mesmo pais. A 

principal motiva9ao e a busca par economias de escopo e, com isso, diversifica9ao 

de risco e rendimento. 
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Conglomerac;:oes financeiras internacionais - sao operac;:oes como as 

conglomerac;:oes financeiras domesticas s6 que realizada por instituic;:oes de paises 

diferentes. As motivac;:oes sao as mesmas as da conglomerac;:ao domestica. 

Uma outra taxonomia utilizada para a consolidac;:ao bancaria, sugerida 

Hawkins e Mihaljek (2001, p.17-22), e a de identificac;:ao do padrao e da causa da 

consolidac;:ao, que pode ser colocado em tres grupos: consolidac;:ao dirigida pelo 

mercado, consolidac;:ao como resposta a estruturas bancarias ineficientes ou frageis 

e consolidac;:ao dirigida pelo governo. 

Consolidac;:ao dirigida pelo mercado - trata-se das consolidac;:oes que 

ocorreram ap6s a desregulamentac;:ao dos mercados domesticos, abertura a 

competic;:ao externa e avanc;:os tecnol6gicos como resposta a maior competitividade 

e as menores margens liquidas de lucro que surgiram devido a esta maior 

competitividade. Neste tipo de consolidac;:ao, o setor bancario responde as pressoes 

competitivas buscando uma diminuic;:ao nos custos operacionais, obtendo ganhos de 

escala e de rendas, e diversificando as atividades e os riscos, obtendo ganhos de 

escopo. Na grande maioria dos casas este tipo de consolidac;:ao ocorre em paises de 

economias maduras. 

Consolidac;:ao como resposta a estruturas bancarias ineficientes ou frageis -

este tipo de consolidac;:ao e uma especificidade da America Latina. Apesar da 

existencia de bastante variadas experiencias de consolidac;:ao, sendo elas ou nao 

dirigidas pelo governo, a maioria das que aconteceram nesta regiao sao uma 

resposta a uma relativa ineficiencia do setor e/ou a existencia de estruturas 

bancarias frageis decorrentes de crises bancarias resultantes do impacto do efeito 

Tequila sabre o sistema financeiro domestico em 1995. As ineficiencias apontadas 

sao resultado da baixa competitividade destes mercados e do relative atraso com 

relac;:ao as tecnologias, tanto de produtos quanta de comunicac;:ao. 

Consolidac;:ao dirigida pelo governo - aconteceu, na maioria dos casas, na 

Asia. Trata-se da intervenc;:ao direta das autoridades para promover a consolidac;:ao 

atraves de incentives em maior e menor grau para o setor para o favorecimento de 

F&As e da criac;:ao de facilidades para entrada de bancos estrangeiros. Esta 

consolidac;:ao foi motivada, em alguns paises asiaticos, principalmente, pela 

necessidade de fortalecimento do setor, da adequac;:ao de capital dos bancos e para 

promover a viabilidade financeira de bancos menores, muitos deles familiares, 
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afetados pela crise de 1997-98. No caso de paises em transigao do Leste Europeu a 

consolidagao foi motivada pela privatizagao de bancos estatais. 

De acordo com Hawkins e Mihaljek (2001, p.17), a consolidagao dirigida pelo 

mercado e urn fenomeno relativamente novo em economias emergentes e tern sido 

observada recentemente na Europa Central. lsto e, este tipo de consolidagao foi, na 

grande maioria, observada nos mercados maduros. Em paises emergentes, a 

maioria das F&As do sistema financeiros foram resultado de esforgos do governo 

para a redugao das ineficiencias do setor, ou de intervengoes ap6s as crises 

bancarias. Com o aumento da competigao causada pela desregulamentagao, 

privatizagao e entrada de bancos estrangeiros, a consolidagao se torna, cada vez 

mais, dirigida pelo mercado. 

3.1 Consolidac;ao Bancaria no Mundo 

Esta segao apresenta uma sucinta descrigao, a partir da literatura, das 

principais causas da consolidagao na industria bancaria no mundo. Uma das causas 

da consolidagao que tern sido freqOentemente apontada tern sido o desenvolvimento 

das tecnologias de informagao e de telecomunicagoes, visto que para o setor 

bancario a velocidade das informagoes e acessibilidade destes recursos gerou 

novas oportunidades de ganho e o aparecimento de novos neg6cios bancarios. 

Em particular essas transformagoes geraram beneficios as instituigoes 

financeiras, atraves de cf. Group of Ten, (2001, p. 71-72): (I) mudangas na 

capacidade de distribuigao de produtos e servigos, levando a possibilidade de 

atendimento de urn maior numero de clientes e a cobertura de areas maiores com 

custos bern menores; (II) criagao de novos produtos e servigos financeiros e maior 

acessibilidade para os clientes de desenvolverem operagoes globais, minimizando 

os riscos operacionais deste tipo de transagao; (Ill) a possibilidade das instituigoes 

financeiras de oferecer produtos e servigos que antes nao cabia a determinada 

categoria de instituigao; (IV) de produtos financeiros que podem ser mais facilmente 

padronizados e oferecidos de modo a se adequar ao perfil de risco de cada cliente, 

mesmo os de pequeno porte; (V) ao nivel do varejo, os canais de entrega eletronica 
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possibilitaram o fornecimento de servic;os que passou a tirar vantagem do nome do 

banco e de sua base de dados de clientes sem a necessidade da presenc;a ffsica 

nas agencias. Ah3m disso, a desregulamentac;ao dos mercados domesticos e a 

maior abertura para a competic;ao estrangeira tornaram - em tese - mais 

contestaveis os mercados financeiros em economias maduras e levaram a 

necessidade de ajuste das instituic;oes financeiras em economias emergentes. 

A abertura dos mercados domesticos foi, de certo modo, a resposta das 

autoridades governamentais de alguns pafses aos avanc;os tecnol6gicos e as crises 

bancarias da decada de 1990. Esta medida foi tomada para que houvesse o 

fortalecimento do setor no ambito domestico, embora a participac;ao dos bancos 

estrangeiros na crise argentina esteja levando a urn questionamento da eficiencia 

desta medida. Metodos regulat6rios mais tradicionais foram substitufdos por urn 

sistema baseado na busca de urn maior aproveitamento de eficiencia atraves da 

competic;ao. Ja a desregulamentac;ao fez parte de urn processo de liberalizac;ao 

financeira que ocorreu desde o final os anos 1970, estimulado inicialmente pela 

adoc;ao de polfticas neoliberais implantadas nos EUA e no Reino Unido. 

Recentemente a desregulamentac;ao financeira tomou forc;a nos EUA e no ambito da 

Uniao Europeia (UE).Por fim, tambem houve mudanc;as no comportamento ou 

estrategias corporativas dos bancos no mundo todo. Por urn lado, as crescentes 

pressoes exercidas sobre os bancos para a manutenc;ao de seus clientes geraram a 

necessidade de fontes alternativas de funding e de maior diversificac;ao de seus 

riscos. De outro lado, ha uma nova enfase no retorno ao acionista (shareholder 

value). 0 aumento da competitividade levou a uma queda das margens de lucro, 

como sera visto abaixo, e gerou urn aumento consideravel nas pressoes dos 

acionistas para o aumento da lucratividade. Com isso bancos tiveram que buscar 

fontes alternativas de funding nos mercados domesticos e estrangeiros, incentivando 

a consolidac;ao. 
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3.2 Consolidacao Bancaria nos Paises da OCDE 

Como ja assinalado, a consolidac;ao bancaria nos parses da OCDE 

(Organizac;ao de Cooperac;ao e Desenvolvimento Economico) pode ser 

caracterizado como urn padrao de "consolidac;ao dirigida pelo mercado", em que as 

F&As bancarias vern ocorrendo como resultado da desregulamentac;ao dos 

mercados domesticos, da abertura a competic;ao externa e dos avanc;os 

tecnol6gicos. 

Parses em que predominavam sistemas financeiros segmentados, novas 

instituic;oes financeiras (p.ex., instituic;oes de poupanc;a) e nao-financeiras (p.ex., 

grandes lojas de varejo e firmas de cartao de credito) entraram no mercado de 

credito comercial. Alem disso, investidores institucionais tern competido com bancos 

para atrair as poupanc;as financeiras das firmas e das famflias. Consequentemente, 

o mercado bancario esta se tornando mais competitivo uma vez que o grau de 

concorrencia neste mercado esta aumentando, diminuindo assim a vantagem de 

custo que os bancos tin ham em adquirir fundo. 

Neste contexto, os bancos comerciais tern procurado diversificar suas 

atividades, tais como seguro e trtulos, de modo a compensar as perdas no campo do 

credito bancario e a manter sua posic;ao destacada como intermediario financeiro. 

Em particular, eles tern dado prioridade a servic;os financeiros que geram rendas 

(undetWriting, administrac;ao de fundos de pensao, assessoria em F&As de firmas, 

administrac;ao de portfolio das firmas, etc.) assim como a atividades fora do balanc;o, 

tais como aceite bancario, securitizac;ao e derivativos. Como resultado, em varios 

parses desenvolvidos existe uma clara tendencia de crescimento na participac;ao 

relativa das receitas nao-juros no total do resultado bruto dos bancos. 

3.3 Caracteristicas e especificidades dos paises emergentes 

Para iniciar a analise das especificidades da consolidac;ao em parses 

emergentes e importante fazer a distinc;ao do processo que ocorre em mercados 
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maduros (EUA, UE e Japao) e nos mercados emergentes (Asia, America Latina e 

Europa Oriental). Apesar das mesmas forgas estarem orientando a consolidagao em 

ambos os mercados, existem algumas diferengas que sao importantes destacar: 

a) F&As entre fronteiras (entre instituigoes de diferentes parses) sao uma 

excegao em economias maduras e trata-se de uma regra em mercados emergentes. 

Em mercados emergentes observou-se o aumento da participagao de instituigoes 

estrangeiras no market share domestico, fato este que e bern menos freqOente nos 

parses de economias maduras. lsto porque nos mercados maduros a consolidagao 

bancaria surgiu como urn processo de resposta a desregulamentagao e a maior 

competigao no mercado interno. Assim as F&As nos mercados maduros foram 

direcionadas para as instituigoes domesticas. 

Nos mercados emergentes, por outro lado, a existencia de F&As envolvendo 

instituigoes estrangeiras foi entendida, em varios casos, como urn meio para 

estimular os canais de entrada de fluxos de capitais atraves destas instituigoes e 

fortalecer o mercado financeiro domestico que se viu palco de varias crises 

bancarias dos anos 1990. 

b) Para mercados maduros a consolidagao bancaria tern servido, 

principalmente, para aumentar a eficiencia ou o poder de mercado e para parses 

emergentes e uma maneira de resolver crises financeiras, conforme ja observado 

anteriormente. Assim, em mercados maduros observou-se que a resposta para a 

consolidagao vern da obtengao de economias de escala, de escopo e de rendas, 

alem de urn melhor posicionamento dos bancos nacionais no mercado domestico. A 

consolidagao em parses emergentes veio, mais uma vez, da necessidade do setor 

bancario em enfrentar as crises bancarias que afetaram suas economias. 

c) Em mercados emergentes observou-se na grande maioria dos casos a 

consolidagao dirigida pelo governo enquanto que em mercados maduros tem-se a 

consolidagao dirigida pelo mercado, conforme ja observado anteriormente. 

Duas importantes caracterrsticas que distinguem a consolidagao bancaria em 

mercados emergentes sao os grandes disturbios que as crises bancarias causaram 

e as privatizagoes que vieram como resposta. Houve algumas crises bancarias 

durante a decada de 1990 que aconteceram principalmente ap6s a 

desregulamentagao bancaria. Adiciona-se que a atuagao dos bancos publicos caiu 

consideravelmente na decada passada nos mercados emergentes, e na maioria dos 

casos a participagao no mercado - em termos de depositos e emprestimos - era de 
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mais da metade no final da decada de 1980, caindo uma decada depois para 20% 

na Europa Central e para 15% na America Latina Hawkins e Mihaljek, (2000, p. 7). 

Existem, dentro do padrao de consolidac;ao dos mercados emergentes, 

especificidades dos diferentes paises e das diferentes regioes analisadas, entre as 

quais cabe destacar IMF (2001, p.126-131): 

a) Na Asia, as consolidac;oes aconteceram ap6s as crises financeiras de 

1997-98 e fa ram na sua maioria dirigidas pel a governo, com excec;ao de Hong Kong 

e Singapura, que sairam relativamente ilesos desta crise e passam par urn tipo de 

consolidac;ao mista. Embora o numero de instituic;oes bancarias tenha diminuido nos 

principais paises emergentes da Asia, este movimento nao foi acompanhado de urn 

aumento na concentrac;ao bancaria, que, pelo contrario, tendeu a desconcentrar-se. 

b) Na America Latina o processo de consolidac;ao tern sido mais avanc;ado 

entre as paises emergentes, em resultado da ocorrencia de crise financeira e da 

entrada de bancos estrangeiros nestes mercados. Assim, houve grande 

envolvimento do governo na conduc;ao da consolidac;ao bancaria logo ap6s a crise 

de 1994/95, mas no final da decada de 1990 este processo apresentou-se, 

relativamente, mais a cargo das forc;as de mercado. Na America Latina, ao contrario 

dos principais paises emergentes da Asia e das Europa Central, a reduc;ao no 

numero de instituic;oes bancarias veio em geral acompanhada de uma acentuada 

concentrac;ao bancaria. 

c) Na Europa Central as sistemas bancarios eram muitos mais concentrados 

do que dos outros paises emergentes analisados, devido ao legado da epoca da 

cortina de ferro, quando existia urn grande banco estatal que concentrava uma 

grande fatia das poupanc;as e dos depositos. 

Par isso, observou-se uma queda da concentrac;ao no inicio da segunda 

metade dos anos 90, vista que estes paises adotaram politicas de liberalizac;ao do 

mercado, fazendo com que urn grande numero de novas instituic;oes ingressassem 

no mercado na primeira metade da decada de 1990. 
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3.4 As mudanc;as da Consolidac;ao bancaria no Brasil e o Plano Real 

Esta segao tern por objetivo analisar os principais fatores que levaram ao 

desenvolvimento do processo de consolidagao bancaria no Brasil, que ainda esta 

em curso no pais. Tal movimento deve-se a um conjunto de fatores que 

influenciaram, e ainda influenciam, o setor bancario brasileiro: o processo de 

estabilizagao de pregos decorrentes da implementagao do Plano Real; o programa 

da privatizag6es dos bancos estaduais; a abertura ao capital estrangeiro; e a 

adequagao dos bancos aos Acordos da Basileia. 

No periodo anterior ao Plano Real, em que o pais vivia um contexto de alta 

inflagao, o sistema bancario brasileiro obteve elevados indices de rentabilidade, se 

apropriando das receitas obtidas atraves dos ganhos com a "arbitragem inflacionaria 

do dinheiro", associados fundamentalmente aos ganhos com o float e aos elevados 

spreads na intermediagao financeira. 

Os ganhos com o float eram obtidos basicamente da manutengao no passivo 

dos bancos de saldos nao-remunerados que, aplicados, rendiam, pelo menos, algo 

proximo da corregao monetaria. 

Com a implantagao do Plano Real e o processo de estabilizagao de pregos 

decorrente, houve a necessidade de reestruturagao do setor e a adequagao ao novo 

ambiente. As rendas advindas com o floating cairam a zero em 1995. Com a 

conseqOente remonetizagao da economia com o crescimento do consumo resultante 

da queda da inflagao, bancos puderam obter receitas a intermediagao financeira 

atraves do aumento do credito, que cresceu no final de 1994, e com a cobranga de 

tarifas sobre os servigos bancarios que foi significantemente liberalizada. 

Em resumo, com o Plano Real e a reversao na trajet6ria inflacionaria, ocorreu 

um fim nas oportunidades de ganhos inflacionarios para os bancos. 0 sistema 

bancario entrou em uma fase de adaptagao e de ajustamento a este novo ambiente, 

que englobou, alem de uma mudanga no seu padrao de rentabilidade, tambem por 

um ajuste na estrutura patrimonial e operacional dos bancos, incluindo um processo 

de fusees e incorporag6es, ainda em curso no momento. 
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3.5 Privatiza~ao dos Bancos Estaduais 

0 mecanismo utilizado pelo governo federal para a privatiza9ao dos bancos 

estaduais foi o PROES - Programa de incentivo para a reestrutura9ao do sistema 

financeiro estatal - programa implementado em fun9ao dos problemas recorrentes 

que vinham ocorrendo com varios bancos estaduais. Antes mesmo das dificuldades 

enfrentadas por bancos estatais com o advento do Plano Real e o fim dos ganhos 

com a arbitragem inflacionaria do dinheiro, ja era questionado o papel do estado no 

sistema financeiro, em particular dos bancos estaduais, apesar dos argumentos 

favoraveis que colocavam a necessidade da corre9ao de distor96es do mercado em 

rela9ao ao cn§dito. Assim, o principal objetivo do PROES foi de reduzir a 

participa9ao dos bancos estatais (leia-se estaduais) no sistema bancario brasileiro, 

realizado dentro de urn contexto mais amplo de ajuste fiscal dos estados e de 

reestrutura9ao da divida publica. 

Sob os arranjos do PROES, o governo federal tern financiado a 

reestrutura9ao dos bancos estaduais. Os depositos estavam protegidos, porem 

existia diretriz de transferemcia do controle estatal para o setor privado, ou da 

mudan9a da natureza do banco (banco de fomento). As principais resolu96es que 

faziam parte do PROES, que atraves da Medida Provis6ria 1.514 de agosto de 1996, 

eram Puga, (1999, p. 424): (i) 100% dos recursos necessaries ao saneamento dos 

banCOS estaduais foram condicionadOS OU a privatizayaO das institUiyOeS OU a SUa 

transforma9ao em agencias de fomento ou a sua liquida9ao; (ii) a ajuda federal 

ficaria limitada a 50% dos recursos necessaries, caso nao houvesse a transferencia 

do controle acionario ou a transforma9ao em agencias de fomento ( os outros 50% 

ficariam a cargo dos governos estaduais); (iii) as garantias apresentadas pelos 

estados, no caso de ajuda federal, deveriam ser apropriadas ao montante do 

emprestimo; em caso de inadimplencia os estados autorizavam o saque, por parte 

dos credores, dos montantes correspondentes das suas contas bancarias 

depositarias1 0. 

Na data do estabelecimento do PROES, em agosto de 1996, o sistema 

publico estadual era composto por 35 institui96es, sendo 23 bancos comerciais ou 

multiplos. Dos 35 ban cos estaduais existentes em 1996, 10 foram extintos, 6 

privatizados pelos governos estaduais, 7 federalizados para posterior privatiza9ao, 5 
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reestruturados com recursos do PROES e apenas 3 que nao participaram do 

programa, conforme dados de julho de 1998 Puga, (1999, p. 430). lmportante 

ressaltar que, as privatizagoes tiveram, na grande maioria (os casas do Banepe e do 

Banespa sao importantes excegoes), a participagao dos bancos nacionais na 

aquisigao dos ban cos estaduais saneados (ver Tabela 1 ), e acabou por resultar em 

uma diminuigao no numero dos bancos e em urn aumento na concentragao bancaria 

no pais. 

Tabela 01- Fonte: Banco Centrai/Depep/GCI, 25.10.2000. In: Rocha (2001, p. 10). 

3.6 Desregulamenta~ao e abertura do capital estrangeiro 

0 ingresso de bancos estrangeiros no Brasil foi uma das facetas mais 

importantes do processo de consolidagao bancaria no Brasil, ja que se mostra como 

urn processo novo e incentivado pelo governo federal depois do "distress" bancario 

de 1995, fazendo parte das diversas agoes para fortalecimento do setor bancario no 

pais. Alem disso, deve ser entendida no contexte de uma estrategia da expansao 

internacional de alguns conglomerados financeiros que ocorre nos anos 1990, tanto 

para paises desenvolvidos quanta para paises emergentes, no cenario amplo do 

processo de desregulamentagao financeira Freitas (1999). 

Este processo foi iniciado pela maior abertura ao capital estrangeiro em 1995. 

Atraves da Exposigao de Motivos n. 311 - aprovada pelo Presidente da Republica- o 

Ministerio da Fazenda estabelecia ser de interesse nacional o ingresso ou aumento 

da participagao de instituigoes financeiras estrangeiras no sistema financeiro 

nacional, cuja entrada passou a ser analisada caso a caso. Este ingresso, no 

entanto, estava vinculado inicialmente a necessidade de aquisigao de bancos 
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problematicos (Banco Excei-Economico e Banco Bamerindus). Antes da 

liberalizagao ocorrida em 1995, a legislagao brasileira sobre capital financeiro no 

setor bancario limitava bastante a entrada das instituig6es financeiras estrangeiras. 

A Lei 4131, de 1962, aplicou o principio da reciprocidade, pelo qual os bancos 

estrangeiros autorizados a funcionar no Brasil teriam as mesmas restrig6es ou 

vedagoes que a legislagao de seus paises de origem impunham. A Lei 4.595, de 

1964, estabeleceu que a entrada de instituig6es financeiras s6 poderia ocorrer 

mediante previa autorizagao do Banco Central ou decreto do Poder Legislative. 0 

artigo 52 das Disposig6es Transit6rias da Constituigao de 1988 proibiu a instalagao 

no Brasil de novas agencias das instituigoes estrangeiras ja instaladas no pais, mas 

manteve aberta a possibilidade de acesso das instituigoes financeiras estrangeiras 

ao mercado domestico uma vez que tais restrigoes nao se aplicavam as 

autorizag6es resultantes de acordos internacionais, reciprocidade, ou decis6es de 

interesse nacional Puga, (1999, p. 425-26). 

Pode-se destacar, dentre as principais aqu1s1goes feitas por bancos 

estrangeiros no Brasil; (I) a compra do Bamerindus pelo britanico HSBC, que 

adquiriu o controle com recursos do PROER e, com isso, ficou sendo, ate novembro 

de 1998, o maior banco estrangeiro no sistema financeiro brasileiro; (II) o espanhol 

Santander (BSCH), ja presente no pais, comprou o Banco Geral do Comercio em 

agosto de 1997 e o Noroeste em outubro de 1997 e em 2000 adquiriu o Grupo 

Meridional; em seguida, em novembro de 2000 comprou o Banespa (a maior 

aquisigao bancaria feita nos ultimos anos), passando a ocupar a 6a colocagao no 

ranking geral dos bancos; (Ill) o Sudameris, de controle italiano/frances, adquiriu o 

Banco America do Sui em margo de 1998; (IV) o espanhol Bilbao Vizcaya adquiriu, 

em outubro de 1998, o Excei-Economico; (V) o holandes ABN Amro Bank comprou o 

Banco do Estado de Pernambuco e em novembro de 1998 o Banco Real, e passou 

a ser o maior banco estrangeiro na epoca. 

Deve ser destacado ainda que, recentemente, a turbulencia do mercado 

financeiro na America Latina e a aversao global ao risco em 2002 provocaram uma 

retragao na expansao dos bancos estrangeiros no continente e no Brasil. No caso 

brasileiro, a tentativa de venda do Sudameris do Brasil (Grupo lntesa) ao Banco ltau, 

posteriormente vendido ao ABN Amro, e a venda do BBV Banco para o Bradesco, 

no inicio de 2003, sao sinais claros que alguns bancos estrangeiros que nao 
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conseguiram criar escala suficiente para competir no varejo decidiram vender seus 

ativos no Brasil. 

Par tim, a rea9ao dos grandes bancos privados nacionais - em particular, 

Bradesco ltau e Unibanco - a penetra9ao dos bancos estrangeiros, participando 

ativamente do processo de F&As bancarias e uma das caracterfsticas mais distintas 

do processo de consolida9ao bancaria no Brasil. 

Entre outras, cabe assinalar a compra do Banerj, BEMGE, Banestado, Banco 

Fiat e BBA pelo ltau; BCN/Credireal, Boavista, Banco Ford, Mercantil de Sao Paulo e 

BBV Banco pelo Bradesco; Nacional, Bandeirantes e Fininvest pelo Unibanco. Os 

bancos privados nacionais vern desde o infcio participando da onda de F&As no 

Brasil, atraves de aquisi96es de bancos estaduais em leiloes de privatiza9ao e de 

bancos domesticos estrangeiros de porte media, mantendo sua hegemonia no setor 

bancario brasileiro, com participa9ao relativa de 37,2% do total de ativos em 2001, 

contra 29,9% dos bancos estrangeiros e 27,8% dos bancos federais (Banco do 

Brasil e CEF) no mesmo ana. 

3.7 Efeitos do acordo da Basileia 

No perfodo posterior a implementa9aO do Plano Real, em fUn9aO dos 

problemas relacionados a reestrutura9ao bancaria acima assinalados, procurou-se 

adotar medidas prudenciais mais restritivas ao setor bancario, com vistas a maior 

solidez do setor. A busca de solidez do setor bancario muitas vezes entra em conflito 

com o estfmulo a competitividade do mercado bancario. 

No caso do Brasil, as problemas bancarios levaram a que se privilegiasse a 

solidez do sistema, dando pouca aten9ao aos princfpios de defesa da concorrencia 

Rocha (2001). 

Em fun9ao da adesao do Brasil aos acordos da Basileia (Resolu9ao no. 

2.099, de 17/08/1994), o governo brasileiro estipulou que a exigencia de capital 

minima, ponderado pelo risco das opera96es ativas do banco, que as bancos teriam 

de reter seria de 8% em rela9ao ao risco das suas opera96es ativas, sendo esse 

valor posteriormente elevado para 10% e em seguida para 11%. Esta medida 
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dificultou a sobrevivencia de algumas instituigoes de pequeno-medio prazo que 

atuavam normalmente com alavancagem maior do que das grandes instituigoes. 

Outro importante principia definido foi o de aumento do capital inicial para 

autorizagao de funcionamento dos bancos. Esta ultima restrigao foi importante para 

a intensificagao das F&As, pais na impossibilidade de novas aportes dos 

controladores, restaria a solugao da venda do banco, admissao de novas s6cios ou 

redugao das operagoes ativas Rocha (2001, p.11 ). 

Em estudos recentes Paula e Alves Jr, (2003) observa-se que os bancos 

brasileiros, no que diz respeito a exigemcia de capital minima em relagao ao risco 

das operagoes ativas, possuem urn perfil conservador, ja que este percentual 

supera, em sua grande maioria, os limites estipulados pelo Comite da Basileia. Este 

resultado nao e surpreendente considerando que a aplicagao em titulos publicos e 

considerado risco zero. 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

Os dados apresentados abaixo foram constitufdos por uma pesquisa de 

campo, cujos pesquisados foram alunos e ex-alunos da UFPR - Universidade 

Federal do Parana, sendo que o pesquisador fez questionamentos no intuito de 

medir a importancia dos produtos bancarios e dos bancos onde asses . estao 

inseridos. 

0 primeiro questionamento esta relacionado a quais produtos bancarios as 

pessoas pesquisadas mais utilizam. 

Produtos bancarios 
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Analisando as repostas fornecidas, notamos que grande parte das pessoas 

utiliza Conta corrente e o produto menos utilizado e o emprestimo. Logo em segundo 

Iugar aparecem os cartoes de debito. 
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No segundo questionamento buscamos analisar o que as pessoas acham em 

rela9ao ao acesso aos servi9os bancarios. 

Acessibilidade aos Bancos e Produtos 
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A maior parte dos pesquisados responderam que o acesso aos bancos e seus 

produtos e facil, sendo que somente urn por cento acha muito complicado o acesso 

aos produtos e bancos. 
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No terceiro questionamento buscamos a informagao de como as pessoas 

tiveram acesso a sua primeira conta corrente. Nos utilizamos os mais comuns na 

sociedade brasileira. 

Primeiro acesso a Conta Corrente 
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Notamos que 66o/o das pessoas tiveram acesso a conta corrente, por meio da 

conta - salario, forma pela quais as empresas disponibilizam do ordenado ao 

funcionario de forma eficaz e de facil controle. 
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No quarto questionamento foi verificado se os bancos sao direcionados a 

todas as classes ou para algumas classes da sociedade. 

Direcionamentos as Classes Sociais 

60°/o 
50% 

Percentual 40°/o 
das opnioes 30% 

20% 
10% 

0°/o 

4° grafico- informa(f5es obtidas na pesquisa 

Legenda 
rs~ri·e 1 ~ Para-todos·-·····----.. l 
rs~rie--2----rP-ara -alguns--------------------1 

l~.,~_f!~- -~~~~~=-:I~~~B-g!!i~~~~~~~§e:§~-~~~:1 

1 

opnioes 

WJ Serie1 

Iii Serie2 

o Serie3 

Sessenta e urn por cento dos pesquisados acreditam que os banco$ e os 

produtos bancarios sao direcionados a algumas classes, e trinta e quatro por cento 

sao direcionados a todas as classes. 
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Na ultima questao foi fundamentada a propria base da pesquisa, na qual 

questionamos quao grande e a importancia dos bancos para as sociedades. 

lmportancia dos bancos para as Sopiedade 
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Onde consta que 63°/o dos pesquisados acham de grande importancia os 

bancos para sociedade, dando base a pesquisa, onde ligamos a sociedade aos 

bancos e como que eles sao fundamentais para uma sociedade. 



Abaixo a pesquisa que originou os dados acima: 

Essa pesquisa servira como base dados para um trabalho de conclusao de 

curso de especializac;ao em Controladoria na area de Ciencias Contabeis. 

1) Sobre os produtos bancarios a baixo, qual deles voce mais utiliza: 

( ) Conta Corrente 

( ) Cheque especial 

() Cartoes de Credito 

( ) Cartoes de Debito 

( ) Emprestimos 

( ) Financiamentos 

( ) I nvestimentos 

2) Em relac;ao aos acessos a bancos e seus produtos: 

() Facil 

( ) Muito Facil 

( ) Complicado 

( ) Muito Complicado 

( ) lmpossfvel 
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3) Como foi o acesso a sua 1 o conta corrente; 

() Atraves de conta-salario disponfvel pela empresa a qual trabalha (au) 

( ) Direcionou ao banco de sua preferencia e solicitou a abertura da conta 

( ) Foi abordado par urn atendente do banco o quallhe ofereceu 

( ) Nenhumas das opg6es anteriores, qual? 

4) Voce acha que no nosso pals as bancos sao direcionados a todos au para 

algumas classes? 

( ) para todos 

( ) para alguns 

( ) Nenhumas das opc;oes, qual? 

5) Em relac;ao a importancia dos Bancos para as sociedades; 

( ) lmportante 

( ) Muito importante 

( ) Sem importancia 

( ) Nenhum das opg6es, qual? 
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5 CONCLUSOES FINAlS 

As questoes obtidas e discutidas nessa pesquisa academica sao se suma 

importancia para a sociedade, pois a pesquisa juntou dois fatores, o primeiro 

relacionado a propria sociedade, que consegue por meio dos bancos, realizar seus 

objetivos, construindo pilares financeiros pr6prios e sustentaveis; e segundo fator, 

relacionado aos bancos que se transformam a cada ano na busca sucessiva de 

lucro e melhores performances para atender as sociedades onde encontram-se. 

0 fator importante, principalmente para sociedade brasileira, foi o Plano real 

atraindo bancos internacionais, como Hsbc Bank e Santander, resultando em 

grandes mudanc;as economicas e financeiras. 

Na busca de uma sinergia mais eficiente no setor bancario, o governo utilizou 

de projetos para a privatizac;ao de bancos, no intuito de aumentar a eficacia 

financeira e desenvolver a concorrencia junto aos bancos internacionais, que ap6s o 

advento do plano real passaram a fazer parte na prac;a dos grandes bancos 

inseridos no Brasil. 

0 cenario de privatizac;ao ocorre principalmente nas economias emergentes, 

sendo que nas economias maduras como Uniao Europeia e EUA esse processo nao 

ocorre. 

Houve enfase a desregulamentac;ao dos bancos, principalmente ap6s a crise 

bancaria em 1995, que levou as instituic;oes financeiras adequar seus custos na 

busca constante do aumento dos seus lucros. 

No presente governo em nosso pals, nota-se uma grande oportunidade aos 

bancos, que aumentam seus lucros a cada dia, e aos bancos ligados ao Governo 

(Banco do Brasil e Caixa Economica Federal), principalmente obtidos pela 

estabilidade da moeda, que fez com que possam aumentar a oferta de 

financiamento de residencias e bens - duraveis a longufssimo prazo. 

A sociedade inserida nesse cenario estavel consegue ter acesso a 

oportunidades de financiamentos e aumentam seus bens a cada dia. 

Notamos entao que a Sociedade e os bancos sao extremamente ligados, pois 

dependem diretamente urn dos outros, sendo que os bancos estarao onde a 

sociedade estiver. 
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