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1NTRODUCAO 

A experiencia brasileira no apoio a micro, pequena 

e media empresa (MPME) pode ser analisada atraves da 

atua^ao de organiza^Oes de naturezas diversas: 6rgaos 

governamentais, institui?5es privadas e universidades. 

O ano de 1972 marca a histdria do suporte as MP- 

MEs, no Brasil, pela cria^ao do CEBRAE, na esfera fe- 

deral e pela abertura do DAMPI na CNI, indicative do 

esfor^o da classe empresarial em rela<?ao a PMI (Peque- 

na e Media Industria). 

No entanto, e na decada de 80 que a problematica 

das MPMEs passa a ser ressaltada para a sociedade mais 

ampla, atraves da prolifera^ao de associa^Oes de micros 

e pequenas empresas em quase todos os estados do pais. 

A organiza?ao dos pequenos empresarios em associa- 

?0es fortes e combativas parece ser um 6timo catalisa- 

dor e acelerador de uma a?ao governamental mais efeti- 

va em rela^ao as pequenas empresas. 

A partir dessa a?ao coletiva, e editado , no final de 

1984, o Estatuto da Microempresa, legisla?ao federal 

que procura estabelecer um tratamento diferenciado, 
simplificado e favorayel jks chamadas microempresas, 

nos campos administrative, tributario, previdenciario, 

trabalhista, crediticio e de desenvolvimento gerencial. 

Neste artigo sSo apresentados os trabalhos desen- 

volvidos por um 6rgao da iniciativa privada e por uma 

institui?ao governamental na area de apoio as PEs. A 

experiencia das Universidades nao sera abordada, por 

nao haver dados disponiveis que permitam uma descri- 

?ao acurada. 

Para se entender o direcionamento das atividades 

de apoio ks pequenas empresas no Brasil, serao apresen- 

tados, preliminarmente, uma descrigao do papel das 

PEs na economia brasileira e os prob/emas e dificulda- 

des enfrentados pelos pequenos empresarios no desen- 
volvimento de seus negdeios. 

Ao final do trabalho, apresenta-se uma proposta de 

especializafao e integra^ao das diferentes organiza?Oes 

envolvidas neste processo. 

IMPORTANCIA DAS PEQUENAS E MEDIAS 

EMPRESAS NA ECONOMIA BRASILEIRA 

Para se ter no^ao do papel desempenhado pelas pe- 

quenas empresas na economia brasileira, e precise ini- 

cialmente conceituar-se o que se entende por pequena 

empresa. Assim como em muitos paises, tambem no 

Brasil nao existe um criterio basico unico de classifica- 

gao de empresas. Entre os criterios usualmente empre- 

gados, destaca-se o de pessoal ocupado, como demons- 

trado a seguir: 

Classifica^^o Numero de Empregados 

Pequena empresa 0-99 

M^dia empresa 100-499 

Grande empresa acima de 500 

No entanto, esta classificagao geral pode ser desdo- 

brada, tendo em vista o setor econdmico da empresa. 

Dessa forma, os dados aqui apresentados referem-se a 

seguinte classificagao: ^ 
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Classificagao 

Setor 

Niimero de Empregados Tamanho 

Industria ate 19 micro 

de 20 a 99 pequena 

de 100 a 499 mddia 

acima de 500 grande 

Comdrcio/ ate 9 micro 
Servigos de 10 a 49 pequena 

de 50 a 99 m^dia 

acima de 100 grande 

Dentro desses criterios, em 1980, no Brasil, de um 

total de 1.907.000 empresas, 99% eram classificadas em 

micros e pequenas. A nivel de setores, a participa^ao 

das diversas classes e mostrada na Tabela 1. 

Tabela 1 

Niimero de Empresas Distribuidas pelo Porte 

Setor T amanho 
N9 de Empresas 

Part. % 
(1.000) 

micro 172 80,4 

pequena 32 15,0 

Industria media 9 4,2 

grande 1 0,4 

total 214 100,0 

micro 909 93,5 

pequena 57 5,9 

Comercio mddia 4 0,4 

grande 2 0,2 

total 972 100,0 

micro 690 95,7 

pequena 27 3,9 

Servigos mddia 2 0,2 

grande 2 0,2 

total 721 100,0 

Fonte: FIBGE/CENSO 1980 

A contribui^ao econdmica das PEs fica mais evi- 

denciada quando se verifica sua participagSo no empre- 

go e no faturamento das empresas brasileiras. Assim, 

em 1980, as micro e pequenas empresas foram respons^- 

veis por 65,2% dos empregos no pais e geraram 57,6% 

do faturamento global. A Tabela 2 apresenta os dados 
individualizados a nivel do setor da economia. 

Como se pode depreender dos dados apresentados, 

em termos de setores econOmicos, a participa?ao das 

micro e pequenas empresas e maior nos setores de servi- 

90s e comercio. 

Alem desses aspectos quantificaveis, que demons- 

tram claramente a contribui^ao de micros, pequenas e 

medias empresas no ambiente econOmico brasileiro, a li- 

teratura cita varies aspectos nao quantificaveis, porem 

igualmente relevantes, que contribuem para uma econo- 

mia nacional sadia. Entre estes destacamos: 

• Apresentam baixa relagao investimento/mao-de-obra 

empregada; 

• exercem papel complementar as atividades industriais 

mais complexas; 

• atuam como meio eficaz de descentraliza^o regional 

do desenvolvimento; 

• absorvem grande parte da mao-de-obra nao qualifica- 

da, fornecendo treinamento no trabalho; 

• florescem em mercados limitados ou especializados 

que nao apresentam viabilidade econdmica para gran- 

des empresas e 

• sao uma importante fonte de inova^ao em produtos, 

tecnicas e servigos. 

Nao obstante esse imporfante papel desempenhado 

pelas pequenas empresas, estas enfrentam inumeras di- 

ficuldades conjunturais e estruturais, que acabam pro- 

vocando uma alta taxa de mortalidade entre as mesmas. 

Os problemas mais comuns as pequenas e medias 

empresas podem ser classificados em duas amplas cate- 

gorias. Os de natureza interna e, portanto, sujeitos ao 

controle da empresa, e os de natureza externa, nao con- 

trolaveis pela agao individual dos empresarios. 

Entre os primeiros destacam-se: problemas relacio- 

nados com o planejamento e controle financeiro, rela- 

cionados com a area de comercializagao, com a area de 

produgao, falta de controle de custos, ausencia de infor- 

magOes gerenciais confiaveis, em suma, falta de habili- 

dades administrativas. Entre as dificuldades externas 
ressaltam: carencia de informagOes sobre a evolugao do 

mercado de seus produtos, dificil acesso as fontes de 

metodos e processes mais avangados, exigencias buro- 

craticas de natureza fiscal, falta de acesso as fontes de 
financiamento, bem como dificuldades em atender as 

exigencias de garantias reais ao prdprio financiamento. 

Alem dessas dificuldades, que podem ser chamadas 

estruturais, no caso do Brasil, existem ainda dificulda- 

des conjunturais, destacando-se, entre estas, a elevada 

taxa inflacionaria, as altas taxas de juros e a excessiva 
tributagao. 

A A^AO GOVERNAMENTAL NO APOIO AS PE- 

QUENAS EMPRESAS 

A iniciativa do governo no apoio as pequenas em- 

presas no Brasil e bem representada pela atuagao do 

CEBRAE, uma sociedade civil, sem fins lucrativos, vin- 

culada ao Ministerio da Industria e Comercio, criada 

em 1972. 

Ao discutir a agSo do governo, nos restringiremos 

ao CEBRAE, embora existam outros 6rgaos a nivel fe- 

deral, estadual e municipal que tambem atuam nesse 

campo. No entanto, as formas de atuagao sao muito se- 

melhantes, podendo-se tomar o CEBRAE como para- 

digma da preocupagao governamental em relagao as mi- 

cros, pequenas e medias empresas. 

A agao do CEBRAE e descentralizada atraves de 

seus agentes (CEAGs) localizados nas capitals de todas ^ 
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Tabela 2 

Participa^ao dos Segmentos em Pessoal Ocupado e Faturamento 

Setor T am an ho 

Pessoal Ocupado Faturamento 

em 1000 % MilhOes US$ % 

micro 963 19,2 15.043 8,2 

pequena 1.335 26,6 40.599 22,0 

Industria mddia 1.714 34,2 79.272 43,0 

grande 993 20,0 49.485 26,8 

total 5.005 100,0 184.399 100,0 

micro 2.112 57,111 72.559 27,6 

pequena 1.036 28,0 128.281 48,8 

Com^rcio media 255 6,9 29.555 11,3 

grande 298 8,0 32.217 12,3 

total 3.701 100,0 262.612 100,0 

micro 1.478 55,4 10.288 37.8 

pequena 497 18,6 6.576 24,8 

Services mddia 150 5,6 2.270 8,3 

grande 544 20,4 7.924 29,1 

total 2.669 100,0 27.238 100,0 

Fonte: FIBGE/CENSO 1980 

as 26 unidades da federagao e atraves de escritdrios em 

cidades do interior. 

A filosofia de trabalho do sistema CEBRAE e cen- 

trada na prestagao do apoio integrado a micro e peque- 

na empresa visando enfrentar os principais problemas 

vivenciados pelos pequenos empresarios. 

Este apoio integrado envolve desde atividades de 

lobby, buscando conscientizar a sociedade em geral so- 

bre os aspectos positives inerentes as PEs, bem como ar- 

ticulando o apoio politico, atraves de legisla?ao que 

propicie tratamento preferencial as MPMEs, ate atendi- 

mento direto aos pequenos negdeios, seja atraves da di- 

fusao de informagao, de consultoria ou de treinamento 

gerencial. 

As atividades desenvolvidas pelo CEBRAE sao 

classificadas nos seguintes itens: 

• projetos de desenvolvimento regional e/ou setorial; 

• capacitagao gerencial; 

• consultoria; 

• incentivo ao associativismo; 

• desenvolvimento tecnoldgico; 

• credito, financiamento e capitalizagSo; 

• apoio na coloca^So no mercado de produtos e servi- 

ces das MPMEs; 

• coleta, processamento e difusSo de informac^o. 

Apesar de todo esse esforco realizado a nivel nacio- 

nal durante cerca de dezesseis anos, com o atendimento 

a mais de quinhentas mil empresas, verifica-se que pe- 

quena parcela das pequenas empresas brasileiras perce- 

be o sistema como uma fonte de auxilio. Isto e com- 
preensivel quando se verifica que, alualmente, existem 

cerca de tres milhOes de micros, pequenas e medias em- 

presas, ocupando 84% da mSo-de-obra e respondendo 

por 71% dos salaries. Assim, apenas cerca de 15% das 

MPMEs foi atendida pelo CEBRAE. Pesquisa realizada 

no Estado de Sao Paulo (Rolim e Campano, 1987) indi- 

cou um baixo indice de citacao do sistema CE- 

BRAE/CEAG como 6rgaos voltados para o apoio a pe- 

quena empresa. 

O ESTATUTO DA M1CROEMPRESA 

Em novembro de 1984, ap6s aprovagao pelo Con- 

gresso Nacional, o Presidente da Republica sancionou a 

Lei n? 7286, Estatuto da Microempresa, estabelecendo 

normas de diferenciagao, simplificacao e favorecimento 

do tratamento as microempresas em diversos assuntos, 

com o objetivo de facilitar a constituicao e o funciona- 

mento de unidades produtivas de pequeno porte, com 

vistas ao fortalecimento de sua participagao no processo 

de desenvolvimento econdmico e social. 

Para fins de enquadramento como microempresa, 

esta deveria ter um faturamento bruto anual de no ma- 

ximo 10.000 ORTNs, (USS 67.779 em janeiro/87). 

Os beneficios as microempresas previstos no Esta- 

tuto preveem: 

• dispensa de atendimento de algumas exigencias e 

obrigagOes de natureza administrativa, decorrentes da 

legislacao federal; 

• isencao de alguns tributes federais; 

• simplificacao dos procedimentos da legislagao traba- 

Ihista e previdenciaria; 

• taxas diferenciadas nos emprestimos de valor ate | 
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5.000 ORTNs (US$ 33.890 em janeiro/87) com redu- 

das garantias exigidas. 

Em dezembro do mesmo ano, uma Lei Comple- 

mentar dispensou as microempresas do imposto esta- 

dual sobre a circula^ao de mercadorias e do imposto 

municipal sobre a presta^ao de servigos. 

Nesses dois casos, caberia aos Estados e Municipios 

estabelecer os limites de faturamento anual, observado 

o maximo da legislagao federal. 

Apesar do Estatuto da Microempresa poder ser 

considerado um grande avango no apoio a pequena em- 

presa no Brasil, alguns aspectos do mesmo foram ques- 

tionados. 

Em primeiro lugar, o limite de faturamento para 

enquadramento de uma empresa como micro sendo cal- 

culado pelos valores de Janeiro de cada ano, numa eco- 

nomia com indices inflacionarios como a brasileira, aca- 

bava diminuindo em muito o numero de microempre- 

sas. Recentemente, a forma de calculo do faturamento 
em OTNs foi modificada, passando-se a considerar o 

valor mensal da OTN durante o ano. 

Outro ponto importante que mereceu criticas do 

empresariado foi o veto presidencial ao artigo que obri- 

gava as instituigOes financeiras a dedicar um percentual 

fixo de seus depdsitos a emprestimos as pequenas em- 

presas. 

Criticavel tambem e o estabelecimento de um crite- 
rio unico para a classificagao de microempresas. O fatu- 

ramento de 10.000 OTNs anuais em uma empresa co- 

mercial pode ser um bom indicador. Todavia, em em- 

presas industriais, esse limite tem-se mostrado muito 

acanhado. 

A INICIATIVA PRIVADA E O APOIO As 

PEQUENAS EMPRESAS 

Inumeras sao as associagOes de empresas no Brasil 

que vem dedicando algum esforgo em relagao ao desen- 
volvimento de MPMEs. 

Como exemplo da agao empresarial nessa esfera 

pode-se analisar o caso da CNI, que em 1972 criou o De- 

partamento de Assistencia a Media e Pequena Industria, 

com a atribuigao de, entre outras, incentivar a implanta- 

gao de um sistema nacional de assistencia tecnica as mi- 

cro, pequenas e medias industrias. 

A atuagao da CNI e feita em vinte e tres estados do 

pais, atraves das FederagOes Estaduais de Industrias, 

com o desenvolvimento de atividades nas areas de: 

• treinamento e desenvolvimento gerencial, envolvendo 

assistencia tecnica direta a industria, publicagao de 

material de apoio e estudos e diagnbsticos de adequa- 

gao profissional; 

• assistencia ao aperfeigoamento e inovagao da tecnolo- 

gia industrial, envolvendo estudos setoriais, assisten- 

cia tecnica direta e apoio a gerencia tecnolbgica; 

• coleta, processamento e difusao de informagOes tec- 

nolbgicas. 

Diante do exposto, percebe-se uma semelhanga 

muito grande entre a agao governamental e a iniciativa 

empresarial no apoio as MPMEs. 

Este estado de coisas faz com que, muitas vezes, es- 

forgos sejam sobrepostos e os recursos escassos acabem 

nSo tendo uma utilizagSo 6tima. No sentido de se evitar 

uma sobreposigao de iniciativas independentes, deve-se 

buscar uma divisao de areas de atuagao, destinando-se 

tarefas especificas as associagOes empresariais, ao go- 

verno e as instituigCes de ensino superior. 

CONCLUSAO: UMA PROPOSTA DE 

ESPECIALIZAQAO E INTEGRAQAO 

As atividades de apoio a pequena empresa, de uma 

forma geral, podem ser agrupadas em cinco grandes 

classes: lobby, Servigos de Informagao, Consultoria, 

Assessoria e/ou Desenvolvimento, Treinamento e 

Apoio Financeiro. Contudo, e possivel e necessario 

criar uma sub-classificagao, para tornar mais claro a na- 

tureza das atividades desenvolvidas. Assim, temos no 

quadro a seguir uma classificagao das atividades de 

apoio a pequena e media empresa. 

Area de Atividade Sub-Area de Atividade 

Lobby Legislative 

Social 

Servigos de 

informagoes 

Tecnologicas 

Mercadologicas 

Financeiras 

Administrativas 

Consultoria/ 

Assessoria/ 

Desenvolvimento 

Assuntos tecnologicos 

Assuntos administrativos 

Associativismo 

Treinamento 
Mao-de-Obra 

Gerencial 

Apoio financeiro 
Credit© de curto prazo 

Credito de longo prazo 

Investimento de fisco 

De acordo com o quadro, teriamos, entao, cinco 

grandes areas de atividades, divididas individualmente 

em duas ou mais subareas. 

A atividade de lobby e dividida em legislative e so- 

cial, visto que e necessario que as MPMEs mantenham 

um esforgo constante junto d sociedade em geral, procu- 

rando evidenciar suas caracteristicas positivas, seu papel 

na economia, bem como problemas e dificuldades {lobby 

social), alem de paralelamente tentar com que os legisla- 

dores tenham sempre em mente os interesses dos peque- 

nos empresarios {lobby legislative). 

As demais atividades s^o auto-explicativas, nao 

exigindo maior detalhamento. 

Diante dessa ampla gama de atividades, sendo mui- 

tas vezes executadas ao mesmo tempo pelos diferentes 

tipos de organizagOes, e que se propOe uma divisao de 

areas conforme o exposto no quadro a seguir: 
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Atividade Sub-Atividade Governo Associates Universidades 

Lobby 
Legislative 

Social 

X 

Servifos 

de 

Informates 

Tecnologicas 

Mercadologicas 

Financeiras 

Administrativas 

Legais 

X 

X 

X 

X 

X 

Consultoria / 

Assessoria / 

Desenvolvimento 

Assuntos tecnologicos 

Assuntos administrativos 

Associativismo X 

X 

X 

Ireinamento 
M.D.O. 

Gerencial 

X 
X 

Apoio 

financeiro 

Curto Prazo 

Longo Prazo 

Capital de Risco 

X 

X 

X 

As associates empresariais deve caber a importan- 

te tarefa de estar sempre lembrando a sociedade onde 

estSo inseridas, os aspectos positives de sua atuato no 

mercado e, concomitantemente, indicando as providen- 

cias necessarias para minorar os efeitos adversos a que 

estao sujeitas. Alem disso, as associates devem procu- 

rar organizar os pequenos empresarios em grupos de 

empresas semelhantes, de forma que os mesmos, atuan- 

do em conjunto, atraves de cooperativas, consigam es- 

tabelecer melhores relates de troca com seus fornece- 

dores, consumidores, prestadores de servigos e financia- 

dores. 

Ao governo deve estar destinada a fungao de elimi- 

nar as barreiras ao surgimento e desenvolvimento de pe- 

quenas empresas. Sua at0 deve se concentrar basica- 

mente na facilitato das iniciativas empresariais, extin- 

guindo exigencias burocraticas excessivas quando da 

format0 de novas empresas, bem como legislando em 
favor das pequenas empresas, de forma a tornar mais 

f^icil seu acesso a recursos financeiros necessaries ao de- 
senvolvimento das atividades das mesmas. Deve caber 

tambti ao governo a tarefa de estabelecer uma rede de 

centros de informat0» na Qual os pequenos empresa- 

rios possam buscar qualquer tipo de informat0 neces- 

s^ria para a administrat0 de seu negdeio. E importante 

frisar que o governo n^o deve estabelecer privilegios pa- 

ra as pequenas empresas, mas antes, contribuir para a 

superat0 de empecilhos que s&o facilmente transpostos 

pelas grandes empresas, devido as facilidades adminis- 

trativas que as mesmas possuem. 

As universidades, atraves da pesquisa universitaria, 

podem tambem contribuir para o fortalecimento das pe- 

quenas empresas. A nivel sdcio-economico, as pesquisas 

podem voltar-se para a coleta de dados que venham a 

indicar problemas especificos das pequenas empresas, 

alem de atualizarem continuamente as informates Que 

demonstram sua importancia dentro de determinados 

ramos de negdeios ou na economia como um todo. A 

pesquisa aplicada nos diversos campos da ciencia pode 

contribuir para a identificat0 de novos processes ou 

produtos que venham a ser utilizados nas empresas ja 

existentes ou que possibilitem o surgimento de novas, 

contribuindo, dessa forma, para melhor desenvolvimen- 

to das mesmas e da regiao onde se localizam. 

A extensao universitaria, atraves da realizagao de 

estagios dos alunos dos diversos cursos profissionalizan- 

tes e atraves da promot0 de cursos de extensao a comu- 

nidade, voltados para a difusao de habilidades adminis- 

trativas, pode contribuir tambem para o aperfeigoamen- 

to da at0 dos pequenos empresarios. 

Embora se proponha uma divisao de papeis no 

apoio as pequenas empresas, e evidente que muitas ve- 

zes as instituites envolvidas neste process© poderao 

atuar em conjunto, atraves de convenios, tendo em vista 

maior integragao e otimizagao na utiliza^ao dos recur- 

sos. 
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