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0 Papel das Mcroempresas no Desenvolvmnento 

Pequemas 
Em presas: 
UM PermP 

Pr arl ie Meadu !A) deMano saj'.lan) 

As pequenas empresas. formnals e visiveis 

ou infcrmais e invisiveis, cresceramn em 
inor is iises en

i o os paises elarga 
desew. olvimento corno forma de os
individuos erercerer suas energias 

e-presariaisforada tconornia regular 
COMOornceloresdda 

desempregados e os subempregados, e 

coo colaboradorespotenciais do 

crescirn'oe'ocOIn1miCO nacionale da 

igualdade econcumica. Os cinco artigos 

seguintes tratandestes e de outros 

aspecrosdofencmeno da microempresa. 

Neste pritneiro artigo, os autores, 
con base em investiga Oes em vorios 
paises em desenvolvimento, identificam 
nove caracteristicas tipicas das empresas 
de pequena escala, as quais, segundo eles. 
podem ser ajudadaspor refonnaspoliticas 
e pot tivos de ajuda cuidadosamente 
elaborados. 

Carl Liedholm j professorde 
cconornia na UniversidadeEstaduaide 
Michigan, de cujo Deporrarnentode 
Economia jdfoi diretor. E bolsista 
visitanre do Centro de Crescirnento 
Econdnico da Universidade de Yale e do 
Instimuto de Est.'os para o 
Dcem olv:meno da Uni ersidade de 
S:issex. Donald Mead, profesior visitante 
de economia aricolo da Universidade 
Estaducl de Michigan, rtambin 
conferencista tisitante no Colgio da 
Universidade Wakerere em Uganda e 

Unieriddeakree n: gadae 
assessor de Polricaindustrial do 
.inist~io do Planejamenroe 

Deswob.::enoda Emdpia. .- rnbes trn 
escrito nu::o fobre microempresas, 
irclusive inais recenteme;.'e "Small Scale 
Industries in Deeloping Cou,.tries 
Empirical Evlence at Polcy 

lMpl'ations. de onde se e.rtraim o 

preseiartiL 


0papel das empresas de pequeno porte 
como criadoras de empcegos produtivos 
oporTunidades de ganhos :,ateria de espe-
cial imporcincia parm as autoridades respon-
sveis pelo crescimeno econ6mico. assim 
como para as agbncias doadoras internacio-
nais e os pesquisadores. Durance os anos -70. 
o grande interesse desperiado pelas ati'.ida-

des desse setor pnvado rivalizou corn acros-cente ater.o dspensada pela comunidade 
do desen%.ol% imento . !quidade eaos obDcti-

vOS de emprege Cresceu tamb~d acow. i--
qo de que as "modemas' estratdgias de 

escala Lie industriali7-aiqo da &dcada renda e ao emprgo produ~ivo, c ,pciitio 

Jamaica. Tail~ndia, Honduras. Egito ean
gladesh--form iealiz:doS 
anilises abrangen:s .e em pcLfunddade 
pequenas ind6stias nos scis rctantes Hiiti, 
Burkina Faso. Zhrnbia, Botswana. indnn
sia - Qufnia - os esrudos foram nleno; ex
iensos. 

Os resultados desses esn.dcs uei.',rm 
claro cue as pequenas emptesas sl,: eicra
h,'adas d:versufca,!a nas eccem,. 
desen,.olvifnento e -- ta ez o que d de ui
prender-- eficientes no tso dos -,:us recui
sos. Em vista da contribuit;io q e d.3,o I 

precedente de mcdo geal nao resolveramn os 

problemas do subdesenvolvitnento globa! e 
pobrea. Mal, recsteente ofaleci-

menco das pequenas emrpresas ("s ez s 

mencionadas coma microempresas") tem

sido considerado como um meio efetivo de 
promover a contiibui5o do setor privado 

aos objeios canto de crescimento como de 
eqfiidade dos pafses em desenvolvimento. 

Atd recentemente, contudo, pcuco se 
sabia sobre XCIuenas empresas em muitos 
paises em desenvolvirnento, particula-nente 
as siruadas na escala mais baixa em termos 
de tarnanho. \itcas destas empresas iludem 
as apura mesestatisticas oficiais e freqiiente-
mente operant, no observadas. em ura 
economia subtehTinca, onde seCtornam prae 
do chainado "seor informal". As empresas 
do setor infornal geralmente ocupam uam 
irea cinza entre oque 6 legal eo que ilegal. 
mas em muitas regi6e do mundo elas proli-
feraram de tal modo qde rivalizam em tarna-
nho e imr.ortincia corn o setor formal con-
vencional. A "invisibilidade" de muiwo do 
sctor inwrnal .igr,;fla que as auor.':±dcs 
2ovenlaientais e as entidades doadras en-
carrecadas de formular politicas c projetos 
para incentivar as empresas dte pCqueno 
porte nuitas ,e;res tm sido foryadas atomar 
decis6es "ser levar cm conta as inforrna-

Nesce tio, tentamos preencher aleu-

mas pecas que es:o falando no rnosaico da 
inicroempresa. 0 artiro d calcado principal 
mente rOs 0cccu_-je de urn grupo de estu-
dos feitos conIuntamen:e pela ni\ersidade 
Estadual de \lich an e por ,.ihos estudio-

sos corn a finalidade de descohrir. descreer 
e 3nalisar nlicroempre induqtriais em 
doze paises. Em seiS dele., -- Serra Leoa. 

que sejam o alvo da- aten6es politc:,.c edos 
projetos dos govemos bern como das insti
tuices doadoras inverliacionais 

Caracter'sticasdas pequenas emnresas 

0 que se pxkle dizer das emprc..s de 
pequeno porte? E c!arw que no hi um-A pe

quena empresa "ifpica", rnesmo den~ro dc 
urna nauio isolada. Entr,.anto, nos.a pC3
quisa e ade outros anali,.tas indi..an ue -ias 
possuem entre -Imu,5as caractersti.as. 

-- Primeiro as ind-lttrias e equ,'a 
ecila -- definidas aqui como eitabl"ci
mentos con menos de 5C rarn.adcfs que 
fabticam objetos ou trabaiham em conserics 
- 'orMarn urm coMpoiene signiflcatvo do 
setor industrial de muicas :¢a;&s em des-en
volvimento. Apes:ir de pequeros - muitos 
tdm menos de 10 emprcgado, --- esses esa
belecimentos represen-ani mais de 50 por 
cento do total dos empregos iWdustrials. DE
dicam-se geralmente Aproduytci de bens de 
consumno le,es, rclaclonados rn ti1.,alhmente 
corn vestuirie, ni'.eis, comida e bcbida. 
Dentre outras de suas atiidaes cita-se o 
conserto de autorn6veis, bicicle:va, e objetos 
eltricos, servios d. ferreiro e cngenharia 
leve. 

Segundo, en msl.itos p--i5C3 emt de-
CSo a d. s fses ",de.

senolvimento, a maioria das I-imias nddd, 

triuis localiza-se em reas rjrais nisto 6. &ra_ 
con. ,nenos d 20.000 habitantesi. 55. es-s-e" 
os produtores mais frcqiierkente ii%.si

veis ji que a atividade empresaial en
2rande parte ocorre dentro dos Iimrre, da 

propriedade. Nessas unidades rurais o crn
prego e.cede aquele erado por todas as fir
ma, industriais urbaras. 
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Quadro 1: DISTRIBUI(QAO DAS PEQUENAS EMPRESAS PRODUTORAS POR TAMANHO 
(percentagem) 

India Serra Honduras 
Tamanho 

(ndmero do 
pessoas) 

Bangladesh
11 thanas 

1980 

Punjab
rural 
1971 

Haryana
rural 
1971 

Leoa 
tods 
1976 

ZAmbia 
1985 

3 provinclas
rurals 
1980 

1 15 65 57 42 68 60 
2 •5 69 32 38 53 30 35 
6-9 12 2 2 4 1 4 

10-50 4 1 3 1 1 1 

Eslto 
2 governos

rurals 
1962 

Jamaica 
lcos 
1979 

63 
34 
2 
1 

62 
3? 
4 

Fontv: Os dodos pars todos os palses, excelo a fnola, ab dos estudos por pa;ses da UnIversidade Estadual do Michigan. Oa dadoo pares Indie ("d0onlctIos" 
mals "estabeieclmentoo") computedos do D.B. Gupta, "Rural Industrialization In the Punjab Region of Northern India", Rural Small.Soale Indus('lisand Er. 
ployment In Africa and Asia, Genebra; Ovganlzagbo Internacional do Trabalho, 1984. 

-Terceiro, a esmagadora maioria das 
fu-mas industrials nio sao apenas pequenas, 
sao pequenas demais. Alids, hd ura pletora 
de firmas de uma s6 pessoa, emuitas cmpre-
gam menos de cinco pessoas (quadro 1). 
Pelo seu grande ntzmero e rendas relativa. 
mente baixas. elas constituem um grupo-
alvo potencialmente importante para plane-
jadores econ6micos preocupados corn a fai-
xa inferior do espectro de distribuigAo de 
renda. 

Quarto. virtualmente todas as pe-
quenas fumas s5o propriedade privada e or-
ganizadas sobretudo como pertencentes a 
um s6 dono. Em muitos parses, i grande o 
ndmero de pequenas empresas possuldas por 
mulheres. 

Quinto, os proprietArios e pessoas 
de suas familias formam o maior compo-
nente da forga de trabalho da pequena em-
presa, representando, em midia, mais de 50 
por cento do emprego nas microempresas. 0 
trabalho do aprendiz, contudo. i tambdm 
importante em algumas Areas, particular-
mente na Africa Ocidencal. Nesses parses, o 
"sisterna de aprendizagem informal", em 
que um jovem serve ao proprietArio ou se-
nhor durante certo periodo para aprender 
uma ane ou um oficio. exerce papel impor-
tante na formaqgo profissional. 0 empre-
gado contratado forma tipicamentce o menor 
segmento de emprego na pequena empresa 
em muitos paises em desenvolvimento. Es-
tes emprevados encontram-se com mais fre-
qi)Snci. no. tipos mais modemos de empre-
sas que operam em escala urn pouco major. 
como fabricaq.o de tijolos e telhas. conser-
tos e metalurgia. 

- Sexto. cm muitos parses. a mEdia 
das pesso,, cmprecadas em empresas de p.. 

queno porte nio trabalha em tempo integral 
(2.400 horas por ano) nessa atividade o ano 
inteiro. Entre us parses que estudamos, a 
midia anual de pessoas-hora de emprego era 
de 1.164 em Serra Leoa a 2.514 no Egito. 
Em muitos casos. essas pessoas tambdm tra- 
balham em meio expediente em outras ativi-
dades. frcqiieAticmente a agricultura. Corn 
efeito, o relacionamento muito estreito entre 
a agricultura - a atividade manufatureira de 
pequena escala 6unea caracteristica das Areas 
rurais de muitos pafses em desenvolvi-
mento. 0 elnpreo agricola e n~o agrncola 
muitas vezes se move em rumos opostos 
durante o ano e d portanto bastante comple-
mentar em ternos de oferta de opommida-
des de emprego. Mo obstante. hA evidncia 
de que muitos empregados em microempre-
sas passam longos periodos de tempo sim-
plesmente -5 espera de fregueses". 

- Sdtimo. o volume de capital usado 
por muitas empresas industriais 6 modesto. 
como o d seu capital inicial (quadro 2), Ati-
vos fR.os - prddios e equipamentos - for-
main os maiores componentes do capital re-
presentativo das pequenas empresas. ca-
bendo a major parcela aos equipamentos 
(ferramentas, mAquinas e mobiliro). Em-
bora pequenas, contudo. as barreiras Aentra-
da de capital nas pequenas indilscrias n~o sAo 
insigrificantes, espccialmente quando com-
paradas corn o capital requerido para o pe-
queno com~rcio ou para atividades de set- 
%'iqonSo qualificadas ou corn os nfveis de 
renda per capita naqueles pafses. 

- Oitavo. a maioria dos fundos para 
criar ou ampliar os pequenos neg6cios pro-
cede de poupanqas pessoais. de parentes ou 
de lucros retidos. A escassez de recursos 
provenicnes de bancos comerciais. de go-

vemos ou mesmo de fonres financeiras in. 
fomiais como ,gi,.bts 6surprelendente. Esses 
resultados acentuam o esuido nuscente dos 
mercados financeiros em muitos palses em 
desenvolvimento e indicam o grau delindta

.Aocorn que as pequenas en'preas sio direta
mente alcangads por instituig6es formais de 
cr6dito. 

- Nono, a advidade industrial de pe
quena escala parece estar aumentando em 
termos absolutos em muitos pafses em de
senvolvimento. Ernbora as infonrac,6es sis
temrticas sobre crescimento sejam limita
das, a evid8ncia disporivel indica que elas 
tem aumentado em ritmo muis r1pido do que 
as indi~strias de larga escala em alguns paf
ses. Corno as pequenas enpresas il:presen
tam parcela t.o grande. do emprego indus
trial total, o aunento absoluto do emprego 
absorvido pelo setor privado de pequeno 
ported substancial em virtualmente todos os 
pafses em desenvolvitnento. Entre os peque
nos produtores, hd evid~ncia dc quc . sc
mento que menos cresce d o da emprcsa fkr
mada por uma s6 pessoa. Pot tipa de empre
sa, muiasdasf ,mak debens deconsunole
yes - particularmente alfaiatafias, fibricas 
de roupas e de m6veis -- cresceiam rapida
mente, mesmo depois que a pro'luqAo do
mdstica em larga escala nesses subsetores 
comegou. Alrm dis:o, corn as mudangas es
truturais na fabrlcagio associadas corn au
mentos na renda per capita de um pals. 
vdos tipos mais novos de atividades de pe
quenas empresas - outros produtos de rn;e
tal e maquinaria. juntamene corn consertos 
de bicicleta. autom6vel e objetos elrricos 
experimentaarn tam m rdpidos aumentos. 

Quais s~o us prncipais determinantes 
dos auais e fururos padr&es da atiidadc in
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dustrial de pequena escaa? Aigumas iddiasesclarcedoras podern ser obtidas atravs do 
exame do conjunto de fatores que influen-
ciam aprocura e aoferta de bns eservigos
das pequenas empresas. 

o que ripulsionaaspequenas empresas? 

Muitos dos itens produzidos pelas pe-
quenas empresas sio bens de consumo leves
vendidos diretamente a famflias urbanas e 
rurais. Conseqfentemente, um elemento
chave 6se a demanda desses bens eservigos 
aumenta ou diminui Amedida que a rendadas famflias aumenta. Embora alguns te-
nham af''mado que aqueles sio "bens inferi-

odCapital
ores" (isto 6,aquantidade procurada declilaAmedida que a rnda aumenta), recentes estudos revelararn sern exceqAo forte rela(;io 
posidva entre mudangas na renda familiar e 
mudanas na demanda de uma garna de bens

servlios das pequenas emprsas, 

Lima segunda ante de dernanda de 

produtos da pequena empresa resulta de SCU 
major ou menor vfnculo de produgao cornouma'os seores da economia domdsdca, parti 

cularmente corn aagricultura e a indtustria delarga escala. Embora a eviddncia empfrica
sobre os vfnculos corn a agricultura seja es-
parsa, parece que tais vfnculos so muitas 
vezes importantes. Sua magnitude estA rela-
cionada corn a distribuiqio do tamanho das 
propriedades e o tipo de estratigia agrfcola
adotada. A capacidade entre os pequencs
produtores de "adaptaqAo aprojetos idiossin-
crdicos" para atenderem As necessidades de 
equipamentos e ferramentas dos pequenos
agriculhores 6 particularmente notivel. A 
evidencia de vfnculos corn a indiastria de 
larga escala 6tambdm limitada e usualmente 
6 discutda em termos de acordos de subem-
preitada entre grandes e pequenas empresas.
A subempreitada prevalece particularmente 
na Asia, onde tende a concentrar-se em ura 
variedade limitada de tipos de produtos. 

Os govemos e os clientes estrangekros
representam a fonte final de demanda por
bens e serviqos da pequena empresa. Em-
boraAs vezes importantes para determinados 
grupos de produtos ou para firmas indivi-
duals, globalmente essas fontes de demanda 
sdo relativamente secundirias. 

Quadro 2: INSUMOS DE CAPITAL EM PEQUENAS EM PRESAS 

Indicadores de atlvos fixos
 
Percentagem de ernpresas
produzindo em famflia 

Percentagem de emrpresascorn mdquinas 
Capacidade excedente"' 

Volume do capital inicial 


Volume de capilalflrma
Pr6dios 
Mdquinas e equipamentos 
Capital de giro

Total 
Custo do fluxo anual de capital

Preddos 
Mdquinas u equipamentos

de giro

Total 


Fatores do convers~oTaxa de desconto (por cento)
Taxa cambial (U.S. 51.00 =) 

terra 
Jamaica Honduras Egto 

199__8_9__1

n.a. n.a. 84% 84% 

32% n.a. 14% 63% 
35% 24% 18% 35%

S1.140 S354 n.a. S49 

S1.022 5283 n.a. s3c91985 445 S83 245 
1.217 81 28 50S4.224 S809 ,'.a. S654 

S253 S57 n.a. 563 
408 120 S I' 47243 14 3 '0 

S914 $191 ri.a. S120 

20"/ 20% 10r% 2,j1%1,78 2 1,19 .91 
'Estlmado corn base am respostas do propdlotirlos Apergunta sobre quanta hot,. adlctoreI,; nintertnsues firmas am operag;o so nlo houveso demands ou limitsaio do rnatrilax-primaa.
Fones:Os dados pars Jamaica aHonduras, da Unlverdade Estedual de Michigain r,,ra o Egl,,do StophsiiDavies at. al,, "Small Enterprises inEgypt: AStudy of two Governorates', Michigan State Unierlty Intern,.tional Development Papers No. 16,1984. Dadospara Serra Leos, do Enyinnh chute aCartl Uedhoim, Employ.menr and Growth In Small.Scae Industry, New York: St. Martins Press, 1905. 

Corn respeito oferta, aquestdo b1sica 
6 saber se as firmas industriais de pequena
escala nos paises em desenvolvimento sio
usuArias eficientes de recursos econ~micos,
particularmente quando comparadas As suas 
equivalentes de escala maior. Natentativade 
responder a esma pergunta tem-se usado cri-
tdrios ao mesmo tempo parciais e abrangen-
tes de medir a efici~ncia econ6mica. 

A relaqio trabalho-capital (intensidade
de trabalho) e produqio-capital (produtivi-
dade do capital) sio os medidores de eficien-
cia econ6mica mais freqflentemente usados 
em estudos einpiricos relacionados corn o 
desenvolvimento. Estas medidas de eficien-
cia parcial sdo baseadas na suposigio de que 
otrabalho 6 abundante e o capital, o tnico 
recuro escasso. Virtualmente todo o agre-
gado e muitos estudos industriais revelam 
que as pequenas empresas geram mais em-
prego por unidade de capital escasso do que 
seus equivalentes de maior pone. A eviddn,
cia disponivel sobte produtividades relativas 
de capital 6 alko limitada e mista. Contudo, 
na rnaioia dos paises em que tais compara-

6es foram feitas. aproduqio por unidade de 
capital entre pequenos produtords excede a 
gerada pelas grand& empresas.

Somente alguns estudos us,'am uM 
das medidas abraigetes de efic,'ncia eco
n6mica analiticamente mais correta:, em 
que todos os recursos es::assos estio incluf
dos na an,1ise ,sao analisados err ternos d, 
pregos "transit6rios" ou sociais que reflelerm 
seus valores de escassez na ecunormia. As 
conclus6es de tais estudos sdio ristas, e para
ajudar a preencher esse vazio, usamos ura 
angilise de custo-beneffcio para comparar a 
eficiencia relativa das pequenas e grandes 
cmpresas em ties pafses onde fizeinos levan. 
tamentos em profundidade tSerra Loa. 
Honduras eJamaica). Urna conclusio bAsica 
desta andlise 6 que em 10 a 12 gtupos indus
triais especificos examinados, a relagio en:
grandes empresas de detemiiados paises.
Conseqtientemente. hd agora evid6ncia acti
mulada de que, pelo menos para urn signif-1
cativo grupo de pr.dutos, as indt~stnias de 
pequenh escala sdo na verdade ,.onomica
mente eficiintes. 
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Que tipos dc pequenas indtistrias sdo nhas de produtos selecionados corn melho- ro i apromoqo de mudanqas no meio oll'
mais eficientes equais sio suas caracteristi- res perspectivas econ6micas, como telhas, rico em geral que afeta consideravelmente as 
cas? As conclus6es de andiises em profundi- m6veis e reparo em geral. Ura conclusio pequenas empresas privadas, enquanto o se
dade feitas em cinco parses fomecem algu, panicularrmente surpreendente 6 que as fir- gundo daimplementqao de projetos CspeCf
mas informaq6es Oteis. Embora as empresas mas de uma s6 pessoa est:o freqUentemente ficos destinados afomecer ajuda dictau-,r'. 
de pequeno pore no agregado demonstrem Amargem da viabilidade econ6mica. Apli- mas individuais. 
ser economic:imente eficientes em todos os cados corn consci.ncia ecautela, esses indi- Esforqos govcrnamentais do passado, 
cinco paises. hd grandes variaq6es nessa efi- cadores podem fomecer ao analista t~reis in- visando aencorajar o crescimerto das pe. 
ci~ncia por principais grupos de empresas. forrna 6es sobre os ripos de pequenas em- quenas empresas geralmente se con -'ntrd
bem como portipos de produtos mais estria- presas corn mais probabilidade de serem ram em intervcnq5es que tinharn por obje
mente definidos. A efici6ncia tamb~m de- economicamente vidveis. tivo aexecugio de projetos de assist6ncia es
monstra variar pelas caxaceristicas de pro- pecffica a determirados grupos-alvo. Esses 
duqo da firma. panicularmente o seu tama- esforqos no entanto foram muitas vt'zes frus
rho, acomposiq:o dos insumos e a localiza- 0 meio politico trados por um meio polffico prejudicial ao 
q:o. A este respeito surgem alguns impor- desenvolvimento dos prquenos p.'odutores. 
tanles padr~es. As pequenas firmas prova- , luz das muitas car3cieristicas favorA- Recente publicaSo do Banco Mundia! .fir
velmente eficientes em termos econ~micos veis das pequenas empresas e da contibui- niou isto claramente: "'At, que regimes rea
tendern apossui-: %anu,, caracteisticas. mui- qio potencial que eias podem dar ao au- lis.as de troca sejam estabe!ecidos eocorram 
tas das quais pxidem ser percebidas "xbase da menro da renda e do emprego nos paises em mudanqas nas polifticas comercial. finaricei
evid~ncia visual. Es,,as firmas geralmerte desenvolvimento. o que po'dem os vovemo, ra e de invest-mcnios... Cdificil eferuar urn 
usam empregados contratados que traba- eas agancias doadoras fazer para i.,ralecer subsL'ncial desenvolvirnento d',s SSEs tem
lham longe de casa. opcram em localidades ainda mai, a :iuaq' dos pequenos produ- presas de pequena escala) de acordo Lon. h
corn mai. de 2.(, habitantes e rabicam It- tores'? H. ,J,'is .eio,: Ji nfveis. 0 primei- nhas econ6micas .auddveis. E qua., inexe
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qiifvel pressionar pelo uso de tecnologias
apropriadas e a criagdo de emprego mximo 
numa situaqio em que se oferece financia-
mento subsidiado para a compra de equipa-
mentos e em que 6 possfvel operar em urn 
mercado protegido onde os lucros sdo bas-
tante altos para justificar equipamentos usa-
dos apenas por pequeno espago de tempo". 

1-I duas principais formas de fazer 
crn que o meio politico em geral d rnais 
apoio aos pequenos produtores nos paises 
em desenvolvimento. A primeira 6 atravds 
da ciaqo de urn ambiente polftico que seja 
pelo menos "neutro" corn relag5o ao tama-
nho da empresa. Em muitos parses em de-
senvolvimento, as polfticas gerais tdm pre-
venqdo contra as pequenas empresas. Fre-
qilentemente, esta prevenq o resuha dos 
efeitos colaterais ndo intencionais de investi-
mentos, credito eoutras medidas implemen-
tadas com o objetivo de promover a expan-
s.o das indtistrias de larga escala. As leis de 
incentivo aos investimentos freqUentemente 
restringem de modo formal concess6es tri-ro que que um dos constrangimentos btsicos
butirias especiais As grandes empresas: 
quando essas restriqbes ostensivas ndo ocor-
rem, as pequenas empresas muitas vezes 
desconhecem as concess6es disponiveis ou 
ndo podem atender aos demorados procedi, 
mentos burocrdticos exigidos para obt6-Ias. 

As politicas de crtdito de muitos paises 

. I 
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* 
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em desenvolvimento tambdm tendern a dis-
criminar contra as pequenas empresas. Os 
govemos muitas vezes imp6em tetos para as 
taxas de juros ou outros tipos de controle de 
crddito que mant6m as taxas de juros artifi-
cialinente baixas. Defrontados com urn ex-
cesso de demanda de fundos. os bancos res-
pondem racionanto seus escassos recursos 
para as grandes empresas. Em conseqidn-
cia. as pequenas empresas sdo obricadas'a 
obter fundos ou de membros da famflia ou 
do mercado informal, onde osjuros frequen-
temente excedern 100 por cento por ano. A 
eliminaqao de tetcs para as taxas de juros
pode constituir uin passo no sentido de asse-
gurar que os juros para grandes ou pequenas 
empresas se aproximem do custo de oportu-
nidade do capital. 

Asegunda principal formna pela qual as 
polfticas gerais podern efetivamente ser usa-
das para apoiar o crescimento da pequena 
empresa 6 atravds do aumento da demanda 
dos seus produtos. Os escudos deixararn cla-

com que se defrontam as pequenas.empre, 
sas. prticulannente as Iccalizadas em dreas 
rurais. 6a limitada demanda dos seus produ
tos. Parcela signfikativa dos hens de con
sumo de baixo custo ',endidos nos mercados 
rurais produzida par pequenas empresas
locais. Aldn disso. . dernanda desses produ-
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tos, beni como de insurrios agricolas, dpar: 
cularmerite alta rias propriedade. frmili.C 
de pequeno porte Como itswLd.iad , us m: 
das que promoern ripidos aumntos d 
renda agrfcola podern represen'ar poderos. 
estfmulo para as pequen.s ernpress. Medi 
das agricolas como Ijxuq.o de p..qos c oti 
renda dos pequenos agricultores so mpcr 
tantes nfo s6 par direito mas tan-b.: i.,qv.
podem contribuir muito pari1 o .r-scin:er, 
das atividades ndo agricolas de peqt!4na es 
cala. Este faro demonstra que, examnando, 
ambiente polftico geral em que se rnovem ii 
Depquenas empresas. d~ importmnm transce'. 
derda esfer tradicional da polftika induSi0 
para incluir medidas grfcoIas. co'erciis 
cambiais e de out(3 riatr-eza. 

Coma obse'rvamos antes, os fr'je:c 
mals do que as reformas iolticas sjo os ve. 
culos prircipais usados pelos govemos e w. 
agdncias doadoras inteniacionais para pro
mover o crescimenlco da pequena empres2
Contudo, as pequenas empresas sfio uJc,
diffceis de atingir atravds de projetos oe as 
sistdncia direta. As firrnas Ajo numtrosa: 
largamente dispersal, e dificeis de ajudr ce 
maneira efetiva cm termos de costo. Alias 
virtualmente todos as levantamentos sobre 
pequenas empresus revclarn que apcnai un,
fragdo minscula delas ouviu falar dos pro
gramas destinados a ajudd-las, e um ridnier
ainda menor foi ajudado par eles. Os mes. 
mos escudos indicam que as constrangimen
tos que as pequenas empresas ctifrentam, t 
por conseqUdncia as lipos dc assistdnciP 
direta de que necessitan, variarn de emprew 
para empresa e de pals para pals. 

Os projetbs f-r-anceiros sio a c,..gcnra
de assist ncia direma a pequenan erpsa.
mais comumente usados. Embora progra 
rnas especiais de cridito tenham sido cence. 
bidos especificamrente para aternitr pequcna, 
e mddias empresas em vros parses cm d.. 
senvolvimento, as firmas menores acaba~r 
de modo geral recebendo pouqulssin: 
ajuda. Aldm disso. os custos administrtivo: 
de tais projetos quase sempre so bastante 
elevados. 

Esqueinas inovadores de crdito 

\.'rios esquernas inoadore; de crd



dito, contudo, parecem ter sido bern- quena empresa pode ser um imporunte':f 
sucedidos no fomecimento de recursos fi- culo para atender ao aumento dos objetivos 
nanceiros mesmo s empresas privadas de de eqiiidade dos pafses em desenvolvi

menor porte. Hi vdrias caracteristicas co- mento. Melhores diretrizes polfticas eproje
muns nesses esquemas. Primeiro, os em- tos qualificados podem desempenhar impor
prdstimos s5o concedid'.s principalmente tame papel assegurando que a contribuiqdo 
para capital dc giro e nio para capita] fixo. potencial das pequenas empresas ao proces-
Segundo, os emprdstimos sio avaliados em so de desenvolviinento seja plenamente rea
instiruiq6es baseadas locahnente, levando-se lizada. 
cm conta o cariter do interessado. Terceiro, 
os ernprtstimos iniciais sdo poquenos e por 
prazo curto para encorajar c facilitar alias ta
xas de amortizaq5o. Como estes emprdsti
mos se aproximam daqueles negociados 
pelas instituiq-cs de crddito infornais, pode 
parecer que quanto mais os bancos e outras 
insntuiybcs fomrais imituern os processos 
operarivos dos emprestadores informais, 
mais probabilidade terjo dc sucesso cm seus 
emprtstimos aos pequenos produtorcs. 

A assistancia direta ndo financeira .s 
pequenas empresas envolve o fomecimento 
de certas coisas como insumos t&nicos, ad
ininistrativos. do marketing e de infra-estru
tura. Afirma-se freqienemente que a de
manda das pcquenas empresas por tais servi

os d geralmente muito pequena e que um 
grande vo!ume de recursos acaba concen
trarido-se em uma clientela relativamente li-
Initada. 

Urea anMise do limitado nimero de 
projetos de assistncia ndo financeira indica 
que nuitos nio foram particularmente 
bem-sucedidos em ternos de custo-benefi
cio. N-Io obstante, alguns lograram Exito, c 
estes possufam v~irias caracterfsticas co
muns. Primeiro, o projeco se voltava para si
tual6es em que a "falta de um s6 ingre
diente" e nio urn conjuno integrado de mtil
tiplos ingredientos, precisava scr suprido A 
empresa. A implicagfio desta descoberta 6 
que projetos que ajudam firmas existentes 
Tfm mais probabilidade de Exito do que os 
que tentam ciar novas funas. Segundo, os 
projeos bom-sucedidos cram especfficos do 
ura indstria e de uma atividade. Terceiro, 
antes do lanramento desses projetos ou es
quemas. foram feitos levantamentos para 
detenninar a demanda da atividadc e o n6t
mer e tipo de ingredientes ausentes. Final- Edkn aM Poc mplr i'.mii". ur Dcunio sobrv DmcnvoM 

,t ,W ri. .L o . u', N , ,,,c,, ., U..Eor bo,. ,. s ,mente, os projetos bom-sucedidos tendem a 
ser aplicados em institui e6oscomprovadas, - B..7a S(= Tc.', . U S. Ag tv, n,,,,,o,,Jr,,,,,M 

as informais.mesmo 
C.opynJht Tctdm as dirt'n mm ixds xt Untwsi.da& EstuduJIc 
M.,n. I87A evid~ncia empirica indica que a po-
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