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RESUMO 

O artigo aborda implicagoes de hipoteticos resultados da negocia^ao da Area de Livre Comercio das Americas 

(ALCA) sobre o investimento externo direto em um grupo de segmentos de servi^s - seguro-saude, seguro de 

credito a exporta9ao e transportes terrestres. Partindo-se do pressuposto de convergencia/homogeneiza9ao 

regulatoria, cujo centro de gravidade estaria nas economias desenvolvidas da ALCA, examina-se em que 

medida o atual cenario para firmas locals, naqueles segmentos, viria a mudar diante das possibilidades de maior 

internagao de firmas concorrentes estrangeiras. 
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1 Introdugao 

O presente artigo tem como objeto avaliar as implica96es de hipoteticos resultados da 
A 

negocia^ao da Area de Livre Comercio das Americas (ALCA) sobre o Investimento Extemo 

Direto (IDE) no Brasil em um conjunto selecionado de segmentos de servigos (seguro-saiide, 

seguro de credito a exportagao e transportes terrestres). Partindo-se do pressuposto de 

homogeneizagao regulatoria, cujo centro de gravidade estaria nos paises desenvolvidos da 

ALCA, examina-se em que medida o atual panorama para produtores locals, naqueles 

segmentos, mudaria diante das possibilidades de maior intemagao de firmas concorrentes 

estrangeiras. 

Com efeito, um dos tragos marcantes da evolu9ao recente da economia intemacional - e 

brasileira - tem sido o peso crescente do IDE, reconfigurando nas duas ultimas decadas as 

estruturas de mercado nos diversos espagos nacionais e regionais intemacionalizados. 

(Gongalves et alii, 1998) Alem das implicagoes macroeconomicas do processo, o fenomeno 

importa por suas repercussoes em nivel de agentes e mercados em particular. 

O IDE expandiu-se de modo explosive em relagao aos PIBs nacionais e ao proprio 

comercio exterior, desde meados dos anos 80, acelerando inclusive este ultimo. Nos ramos 

de servigos - muitos dos quais, a despeito da evolugao tecnologica, ainda lidam com produtos 

nao-comercializaveis -, o IDE emergiu inclusive sem a precedencia do comercio exterior. 

Cumpre notar, por outro lado, o fato de que, entre os ramos produtivos, e possivel 

encontrar grande varia^ao na intensidade de penetragao de investimentos transnacionais, alem 

de sua diferenciagao regional. Entre os services em particular, ha alguns casos em que as 

"vantagens de localizagao" proxima ao mercado sao imperativas - implicando, portanto, carater 

nao-comercializavel em termos intemacionais para os respectivos produtos -, ao mesmo tempo 

que "vantagens especificas a firmas" de paises exportadores de capital nao se mostram 

suficientes para viabilizar sua expansao rumo a mercados em particular. Em tais ramos, a 

provisao e o mercado ainda permanecem de ambito local, com baixa importancia tanto do 

comercio exterior quanto do IDE. 

Em cada um desses casos, o imperativo da localizagao do processo produtivo proxima ao 

mercado local, com segmenta^ao de mercados nacionais, tanto pode ocorrer por razoes 

tecnologicas e diferencia9ao de produtos quanto por dispositivos regulatorios nacionais. Na 

mesma diregao, a ausencia de IDE tambem pode decorrer desses efeitos regulatorios atuarem 

como barreiras contra "vantagens especificas a firmas" de nao-residentes. 
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No caso brasileiro, pode-se localizar uma diversidade intersetorial no tocante ao grau de 

penetra5ao de investimentos extemos. Mesmo com o forte ingresso de capital de risco nos 

anos 90, dirigindo-se inclusive macigamente para os servigos, ainda e possivel encontrar 

segmentos com baixa participagao estrangeira entre estes, por determinantes de natureza 

tecnica ou de carater regulatorio. Entre esses segmentos estao os escolhidos como objeto 

deste trabalho, quais sejam, seguro-saiide, seguro de credito a exportagao e transportes 

terrestres.1 

Um dos temas suscitados, no Brasil, no debate sobre as negociagoes da ALCA, e o de 

seus possiveis desdobramentos em termos da concorrencia por mercados locals em diversos 

setores produtores de servigos. Em meio ao relativo desconhecimento das efetivas condigoes 

de oferta e da competitividade dos produtores nacionais de servigos, ha o receio de que os 

resultados das negociagoes extemas venham a expor as empresas atualmente em operagao no 

Pais a concorrencia com competidores extemos de maior porte, com melhores praticas 

gerenciais, melhores condigoes de acesso a credito e outras "vantagens especificas a firmas" 

A hipotese e que, como resultado da homogeneizagao entre os aparatos regulatorios 

nacionais, a provavel supremacia tecnologica e financeira das firmas das economias 

desenvolvidas podera ser plenamente exercida, em varios casos, uma vez suprimidas as 

barreiras regulatorias. A ALCA poderia entao avangar o processo de intemacionalizagao das 

estruturas de mercado locals em diregao a segmentos ainda relativamente intocados. 

Ha, ainda, outra dimensao de analise envolvida. Trata-se dos efeitos derivados nao tanto 

das condigoes microeconomicas de cada agente ou do ambiente macroeconomico, mas das 

diferengas entre os contextos normativos nos quais atualmente operam. Dadas as diferengas 

em termos de requisites normativos, entre os paises, as empresas habituadas a competir em 

contextos mais exigentes tenderiam a desenvolver capacidades adicionais em relagao a suas 

potenciais concorrentes, como resposta a seu ambiente menos permissivo. Destarte, supondo- 

se a homogeneizagao regulatoria de ambito hemisferico na ALCA, o aprendizado das firmas 

em contextos originals mais restritivos permitiria a obtengao de relevantes "vantagens 

especificas a firmas", uma vez retiradas as fricgoes ao IDE contidas em aparatos regulatorios 

distintos na regiao. 

1 Em Alexandre, Canuto e Lima (2003), por seu tumo, analise semelhante e feita para servi90s profissionais. 
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O argumento central para essa linha de raciocmio e que - para alem das condigoes de 

competitividade entre as empresas sediadas em paises distintos - haveria um diferencial de 

competitividade em favor das empresas daquele pais onde a regulagao (normas para opera^ao) 

num determinado setor seja relativamente melhor desenhada. Vale dizer, as empresas que 

operam num ambiente mais adequado tendem a - em principio - tomar-se mais competitivas 

que as empresas que operam num ambiente regulatorio menos propenso a gerar eficiencia. Na 

hipotese mais provavel de ocorrer homogeneizagao regulatoria em tomo do aparato mais 

exigente em termos de eficiencia, a necessidade de adapta^ao imporia desafios competitivos 

maiores as empresas habituadas a funcionar no contexto menos restritivo e eventualmente 

abriria espago para maior intemacionalizagao que a presente. 

No ambito da ALCA, parece razoavel esperar um diferencial de competitividade favoravel 

as empresas norte-americanas e canadenses, em relagao as brasileiras, uma vez que o 

comercio de servigos e mais desenvolvido nessas duas economias que em toda a America 

Latina. Alem dessa diferenga como ponto de partida, cabe investigar, tambem, em que medida 

as discrepancias entre os atuais ambientes regulatorios nacionais deverao refor^ar ou suavizar 

"vantagens especificas a firmas" entre empresas de paises distintos na regiao. 

Enfim, abordamos os ambientes regulatorios nacionais distintos em que atualmente operam 

as firmas em um grupo de services nos tres paises. Concentramo-nos em ramos onde a 

presenga de capitais estrangeiros no mercado nacional e hoje reduzida, buscando identificar 

ate que ponto as atuais diferengas normativas poderao implicar vantagens competitivas de 

empresas dos EUA e Canada e, assim, alteragao com a ALCA no atual cenario de penetragao 

por firmas estrangeiras no mercado local. 

O que segue esta dividido em quatro se^oes alem desta introdugao. Na segao subseqliente, 

faz-se um mapeamento dos investimentos nos segmentos selecionados, procurando aferir a 

presenga de investidores estrangeiros em operagao no Brasil, bem como a origem desse capi- 

tal. Na terceira se^ao faz-se um relato dos principals dispositivos normativos de cada um 

desses segmentos, tanto na legislagao brasileira quanto nas legislagoes em vigor nos EUA e 

Canada. Na se^ao seguinte, identifica-se as situa9oes em que as condigoes regulatorias 

distintas poderao ser marcantes em nivel de vantagens competitivas. Serao apontados 

possiveis ganhos - entendidos como a capacidade de firmas atualmente presentes em 

mercados nacionais penetrarem nos mercados de outros paises - ou perdas - vistas como 

menor capacidade das empresas nacionais para competir com empresas sediadas no exterior 

- derivados das negociagoes da ALCA, supondo-se homogeneiza^ao regulatoria e unificagao 

do mercado hemisferico em torno dos arcabou^os regulatorios menos permissivos. 

Considera9oes finals ocupam a ultima segao. 
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2 Investimento direto no setor de services do Brasil 

O setor de servigos esteve diretamente ligado ao crescimento dos fluxos de IDE para a 

economia brasileira a partir da segunda metade dos anos 90. Em 2000, quase 70% do estoque 

de IDE estava aplicado nesse setor, contra quase 29% na indiistria e pouco mais de 1,5% na 

agricultura.2 No entanto, apesar da pujanga do setor de servigos brasileiro como absorvedor 

de IDE, os segmentos aqui estudados (seguro-saiide, seguro de credito a exportagao e 

transportes terrestres) apresentam um baixo grau de presenga estrangeira. 

Considerando-se os fluxos durante 1996/2000, o IDE em seguros mal ultrapassou US$ 

190 milhoes e 2,5% do total em servi^os. Em 2000, o estoque de IDE em seguros totalizava 

US$ 492 milhoes, correspondentes a 0,75% do total do estoque em servigos. A maior parte 

do IDE em seguros e proveniente dos Estados Unidos (38,9% do estoque total em 2000), 

Espanha (18,6%), Japao (11,6%), Luxemburgo (8,7%) e Italia (6,2%). 

Uma alteragao na legislagao referente ao seguro-saude modificou significativamente a 

participagao estrangeira no setor. Em margo de 2001, segundo dados da Federagao Nacional 

das Empresas de Seguro Privado e de Capitaliza§ao (FENASEG) e da Superintendencia de 

Seguros Privados (SUSEP), havia 31 empresas atuando no mercado de seguro-saude 

brasileiro. Do total de R$ 1,42 bilhao oferecido em premios por essas empresas, R$ 771 

milhoes, ou quase 55%, foram provenientes das empresas estrangeiras presentes no setor. 

No entanto, em 12 de fevereiro de 2001 foi criada a Lei n- 10.185, que estabeleceu a 

especializa^ao das seguradoras no ramo de seguro-saude. Assim, as companhias que atuassem 

nesse setor nao poderiam atuar em nenhum outro ramo de seguro e as que ja operassem com 

seguro-saiide teriam ate 1° de julho do mesmo ano para realizarem as mudan§as pertinentes. 

Ate dezembro de 2001, segundo dados da Agencia Nacional de Saiide Suplementar (ANS) 

e da FENASEG, havia dez empresas atuando no setor regularmente, oferecendo um premio 

total de R$ 1,053 bilhao acumulado entre julho e dezembro de 2001. Desse total, R$ 65 

milhoes sao provenientes de empresas estrangeiras. Assim, a participagao de empresas 

estrangeiras no setor, que correspondia a mais da metade dos premios oferecidos, caiu para 

pouco mais de 6%, adotando-se esse mesmo criterio.3 

2 Salvo men^ao em contrario, a fonte dos dados apresentados nesta se^ao e o Banco Central do Brasil. 

3 Cabe ressaltar, no entanto, que a mudan^a regulamentar e recente e e possfvel, portanto, que ainda ocorram significativas 

alteragdes na estrutura do setor de seguro-saude brasileiro. 
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A linica empresa que atua no setor de seguro de credito a exportagao no Brasil e a SBCE 

(Seguradora Brasileira de Credito a Exportagao). Criada em junho de 1997, a SBCE tem 

como acionistas o Banco do Brasil, BNDES, Bradesco Seguros, Sul America Seguros, Minas 

Brasil Seguros, Unibanco Seguros e a COFACE (Compagnie Frangaise D'Assurance pour le 

Commerce Exterieur), a maior seguradora de credito a exportagao do mundo. Em 2001, 

segundo dados da FENASEG, a SBCE ofereceu um premio total de R$ 9.443 mil. Desse 

valor, R$ 2.951 mil (31,25%) sao de origem francesa e R$ 651 mil (6,89%) de origem norte- 

americana. Segundo informacjoes da COFACE, sua participa^ao acionaria na SBCE e de 

30%. Assim, a participagao estrangeira no mercado de seguro de credito a exportagao, 

adotando-se qualquer um dos criterios citados acima, e superior a 30%. 

For fim, o IDE no setor de transportes terrestres tambem e pouco expressivo. O 

investimento direto nesse segmento era de apenas US$ 208 milhoes em 1996, ou seja, 3,6% 

do total do IDE no setor de servigos. Apos registrar valores nulos em 1997 e 1998, teve uma 

pequena recuperagao em 1999, mas voltou a cair no ano seguinte. Em 2000, o estoque de 

IDE em transportes terrestres totalizava US$ 215 milhoes, ou 0,33% do total do IDE em 

servigos. Desse total, 49% e originario das Ilhas Cayman, 9,7% das Bermudas, 8,2% dos 

Estados Unidos, 8,1% da Argentina e 6,5% do Uruguai.4 

3 Reguia^ao de seryi§os selecionados no Brasil, nos Estados Unidos e no 

Canada 

3.1 Seguro-saude 

3.1.1 Brasil 

No Brasil, o arcabougo regulatorio do seguro-saude compoe-se basicamente de tres leis: a 

Lei n- 9.656, de 1998, que estabelece a regulagao geral dos pianos de assistencia a saiide, a 

Lei 9.961, de 2000, que criou a ANS (Agencia Nacional de Saiide Suplementar) e a Lei 

10.185, de 2001, que por sua vez estabelece a especializagao das operadoras de seguro em 

pianos privados de assistencia a saiide. 

4 Apesar dos investimentos extemos pouco expressivos nesse setor, observa-se que as empresas desse segmento com 

participagao estrangeira ampliaram consideravelmente sua participa^ao no total de empresas com participagao estrangeira 

no Brasil, considerando-se a analise de alguns indicadores. Em 1995, por exemplo, do total de empregados de companhias 

com participa9ao estrangeira no Brasil, apenas 0,24% atuavam no setor de transportes terrestres. Em 2000, essa cifra 

saltou para 1,79%. 
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A primeira lei especificamente voltada para a regulagao do seguro-saiide foi a Lei 9.656, 

em 3 de junho de 1998. Submetem-se a essa lei nao so as empresas que operam pianos ou 

seguros privados de assistencia a saude, como tambem empresas que mantem sistemas de 

assistencia a saude pela modalidade de autogestao. For ela, dois orgaos ficavam encarregados 

da regulagao do setor de seguro-saude: o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e 

a Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP). 

Foram entao criados quatro pianos minimos de atendimento: ambulatorial, hospitalar, 

obstetrico e odontologico. Alem disso, ficou instituido o piano de referenda, que inclui os 

quatro pianos minimos, para a cobertura de todas as doengas relacionadas pela Organizagao 

Mundial da Saude (OMS). Outras medidas estabelecidas referem-se a pontos como condigoes 

para funcionamento das operadoras de pianos de saude, renovagao dos pianos de saude, 

prazo de vigencia contratual, exclusao de doengas preexistentes, permanencia de 

desempregados no piano, ressarcimento ao Sistema Unico de Saude (SUS) por parte das 

operadoras, participagao de idosos e portadores de certas deficiencias em pianos de saude, 

reajuste de mensalidades para idosos, condi§oes a cumprir por contratos e regulamentos dos 

pianos e seguros de saiide, informagoes a fomecer pelas operadoras a SUSEP e ao Ministerio 

da Saude e penalidades a aplicar as operadoras infratoras. 

Alguns pontos mais polemicos foram regulamentados posteriormente a Lei 9.656. Dentre 

eles, destaca-se a questao das doengas preexistentes, ou seja, aquelas que o consumidor ja 

sabe ser portador quando contrata o seguro. Foi vedada a exclusao de doengas preexistentes 

e, nesse caso, os pianos foram obrigados a oferecer duas opgoes: a cobertura parcial 

temporaria (carencia de dois anos para diversos procedimentos relacionados a doen9a, como 

cirurgias) e o agravo (acrescimo na mensalidade do piano ou seguro, mas que garante ao 

consumidor atendimento imediato e sem resides). 

Com o objetivo de regulamentar a Lei 9.656, foi editada a Medida Provisoria 1.665, em 4 

de junho de 1998. Essa MP tambem trouxe algumas alteragoes que elevaram os custos dos 

pianos minimos de atendimento, como proibic^ao da limita9ao de valor maximo e quantidade 

dos pianos de saude, e nao apenas de prazo, estabelecimento da obrigatoriedade de cobertura 

de gastos com quaisquer gases medicinais (nao apenas o oxigenio), estabelecimento da 

obrigatoriedade de cobertura de gastos com quaisquer taxas (nao apenas de sala de cirurgia), 

fixa^ao do prazo maximo de vinte e quatro boras para a cobertura dos casos de urgencia e 

emergencia, e fixagao do reembolso para todos os tipos de piano ou seguro. 

Com a Lei 9.961, de 28 de Janeiro de 2000, foi criada a Agencia Nacional de Saude 

Suplementar (ANS). A partir de entao, todas as disposigoes da Lei 9.656 passaram a ser de 

competencia da ANS. Isso atendeu aos anseios de certos setores da sociedade civil - em es- 
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pecial do Instituto de Defesa do Consumidor (EDEC) - que condenavam a regulamentagao do 

setor pela SUSEP e achavam que esta deveria caber, ao menos em seus aspectos sanitarios, 

ao Ministerio da Saude. 

Em 12 de fevereiro de 2001, foi criada a Lei 10.185, que estabelece a especializagao das 

sociedades seguradoras em pianos privados de assistencia a saude. Desse modo, as 

seguradoras so poderao operar no ramo de seguro-saiide caso estejam especializadas no 

ramo, nao podendo atuar em outra modalidade de seguro. As seguradoras que ja operam com 

seguro-saude teriam ate 1- de julho de 2.001 para se especializarem no ramo, permanecendo 

durante esse periodo sob a fiscaliza^ao da SUSEP e da ANS. 

3.1.2 Estados Unidos 

Os Estados Unidos nao contam com um forte orgao regulador federal para o setor de 

seguros como um todo. Essa atividade e controlada por comissarios de seguros {insurance 

commissioners), em cada um dos Estados. Esses comissarios normalmente contam com 

poderosas entidades regulatorias, com & National Association of Insurance Commissioners 

(NAIC) congregando todos eles, embora nem sempre conseguindo estabelecer um consenso 

a respeito de um certo aspecto regulatorio. O govemo federal encarrega-se essencialmente da 

regulagao dos pianos de saude financiados por empregadores privados, e os Estados regulam 

principalmente as chamadas Managed Care Organizations (MCO).5 Outras entidades sujeitas 

ao arcabougo estadual sao as operadoras financiadas por govemos estaduais ou locais. 

Ate recentemente as operadoras privadas de seguro-saude eram reguladas quase que 

unicamente pelos Estados. Pelo McCarran-Ferguson Act, de 1945, a atividade de seguros 

estava isenta da regulagao federal e seria regulada apenas por eles. Atualmente, no entanto, o 

govemo federal dos Estados Unidos possui um papel muito mais preponderante na regulagao 

dessa atividade. Isso se deveu principalmente a aprovagao do HMO Act em 1973, do Em- 

ployee Retirement Income Security Act (ERISA) em 1974, das emendas do Medigap de 

1980 e 1990 e do Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) em 1996. 

5 O sistema de managed care consiste essencialmente na associate) entre uma seguradora e uma rede de fomecedores da 

area de saude (medicos, hospitais etc.). O objetivo e implementar a concorrencia entre os pianos de seguro e reduzir 

custos medicos por meio da prevengao de doen^as, do controle de gastos superfluos, da negocia^ao de descontos com 

fomecedores, de pagamentos individuais ao inves de por eventos e de pesquisa de tratamentos mais baratos. Ha tres 

tipos de MCOs: as health maintenance organizations (HMO), as preferred provider organizations (PPO) e as point- 

of-service (POS). Para mais detalhes, ver Andrade e Lisboa (2000). 
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O HMO Act nao alterou significativamente a posigao dos govemos federal e estaduais na 

regulagao do seguro-saude, mas estabeleceu a presenga federal na regula5ao da cobertura de 

seguros-saude privados, Esse ato provia fundos federals para o desenvolvimento de novas 

HMOs. Para ter acesso a esses fundos, a HMO devia ser federalmente qualificada, e para 

isso deveria atender a certos quesitos financeiros e organizacionais. 

O ERISA de 1974 proibiu os Estados de cobrarem taxas dos pianos self-insured, Essas 

taxas eram pagas pelas seguradoras como uma porcentagem de seus premios oferecidos, e 

esses custos eram repassados ao consumidor. Com o ERISA, os empregadores podiam evitar 

pagar essa taxa, o que provocou grande crescimento dos pianos self-insured. Apesar dessas 

restrigoes, muitos Estados criaram leis que aumentaram a regulagao sobre o seguro-saude 

privado. Isso ocorreu dos anos 70 aos anos 90 e os Estados foram influenciados, em boa 

parte, pelos atos modelos desenvolvidos pela NAIC. Essas leis normalmente envolviam algum 

tipo de reforma no mercado segurador, mudangas em algumas formas de taxas de pianos de 

saiide ou exigiam que seguradores privados oferecessem cobertura para algum tipo de 

beneficio ou consumidor. Muitos Estados tambem comegaram, por essa epoca, a estabelecer 

regulagoes sobre as HMOs. 

Em 1980, o Congresso norte-americano estabeleceu padroes federals minimos para 

seguros e renovagao dos pianos Medicare Supplemental ("Medigap"). Em 1990, o Congresso 

reduziu para dez o numero de pianos Medigap que poderiam ser oferecidos para beneficiarios 

do Medicare. Essas medidas rompiam o McCarran Act, uma vez que leis federals estavam 

afetando fortemente o mercado privado de seguro-saude. 

Essas emendas autorizaram o NAIC, em 1990, a desenvolver modelos de legislagao e 

regulagao que, uma vez aprovados, passariam a fazer parte da legislagao federal. Os Estados 

deveriam, a partir dai, desenvolver leis inspiradas nos modelos do NAIC dentro de seus 

territorios. Se o Estado nao fosse bem-sucedido nessa iniciativa, ou se nao a adotasse, o 

govemo federal teria autoridade para regular o mercado segurador dentro desse Estado. 

Toda a legislagao federal desenvolvida ate entao impunha certos requisitos aos pianos de 

saude financiados pelos empregadores e influenciavam, indiretamente, o seguro-saude. O 

HIPAA, no entanto, criado em 1996, foi a primeira lei federal a incidir diretamente sobre o 

seguro-saude. As restrigoes impostas pela HLPAA dividiam-se basicamente em quatro tipos: 

limites ao uso de restrigoes de condigoes de preexistencia, disponibilidade garantida 

(seguradoras nao podem excluir ou nao renovar o contrato de um segurado com base em seu 

estado de saude), restrigoes as operadoras de seguro coletivo (elas devem aceitar. fazer a 

cobertura de qualquer pequeno empregador) e restrigoes as operadoras de seguros individuais 
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(garante o acesso de qualquer individuo a um piano de saude). O HIPAA aplica-se a todos os 

seguradores regulados por legisla^ao federal, assim como aos pianos de saude financiados por 

empregadores. 

Apesar da maior regula^ao federal incidente sobre seguro-saude, o Congresso norte- 

americano decretou o fim da Lei Glass Steagall, relaxando a regulamenta^ao de seguros. A 

Lei Glass Steagall impedia bancos, seguradoras e corretoras de expandirem seus negocios em 

mercados uns dos outros.6 

3.1.3 Canada 

O Canada possui um sistema de assistencia a saude predominantemente financiado com 

recursos piiblicos, mas realizado por entidades privadas. O Canada Health Act (CHA), da 

legisla§ao federal, assegura um mfnimo de uniformidade a prestagao dos servigos de saude, 

mas cada provmcia canadense possui sua propria regula§ao a respeito da assistencia a saude. 

Com rela§ao ao seguro-saude publico, existem duas modalidades: um seguro para servigos 

medicos e outro para servigos hospitalares. Pela Constitui^ao Federal canadense, o sistema 

de saude e de total responsabilidade das provmcias. Os principios gerais do CHA para o 

sistema nacional de saude sao os seguintes7 (Andrade e Lisboa, 2000): i) o seguro-saiide deve 

ser administrado por uma autoridade publica sem fins lucrativos e sujeita a auditoria; ii) o piano 

de saude deve garantir acesso a todos os servigos medicos e hospitalares clinicamente 

necessarios; iii) todos os individuos residentes na provmcia tern total acesso aos servigos de 

saude ali providos; iv) todos os residentes que se mudam para outra provmcia devem continuar 

a ter acesso aos servicjos providos pela provmcia de origem ate poder desfrutar dos servigos 

de saude da nova provmcia, por um penodo maximo de tres meses; v) os pianos devem prover 

o acesso razoavel aos servi§os de saude sem maiores empecilhos; e proibida a cobranga de 

tarifas, assim como a discriminagao por situagao da saude do individuo, renda etc. 

Quanto ao seguro-saude privado, ha cinco tipos de entidades privadas que oferecem 

seguro-saude no Canada: os life insurers, que detem a maior parcela do mercado; os prop- 

erty and casualty insurers (P&C); sociedades beneficentes; grupos nao-lucrativos, 

6 No entanto, mesmo antes da lei ser derrubada, quatro Estados norte-americanos (Illinois, Rhode Island, Nova York e 

Havaf) ja haviam adotado leis que autorizam bancos a venderem seguros a seus clientes. 

7 O financiamento federal do sistema publico de saude depende do cumprimento desses principios. Atualmente, 

aproximadamente 25% dos gastos com saude sao financiados pelo Govemo federal. 
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normalmente ligados a Canadian Association of Blue Cross Plans', e os proprios 

empregadores. Quanto aos tipos de produtos oferecidos, os mesmos sao tres: o health care 

insurance, que cobre despesas medicas e hospitalares nao cobertas por pianos publicos e e o 

mais utilizado; o disability income insurance, que ajuda a recuperar renda perdida devido a 

problemas de saiide; e o dental care insurance, relacionado a cuidados dentarios. 

A maior parte das provincias profbe a criagao de seguros privados que ofertem os mesmos 

servigos providos pelos seguros publicos. Por essa razao, os seguros-saude privados oferecem 

apenas servigos suplementares (prescrigao de remedios, cuidados odontologico e 

oftalmologico, ambulancia, enfermagem qualificada). Ainda que a incorporagao de uma 

operadora de seguro domestica possa ser feita sob a legislagao provincial ou sob a legislagao 

federal, as seguradoras normalmente optam pela segunda possibilidade, pois isso permite a 

elas atuar nacionalmente com apenas uma licenga. 

Nao ha, no Canada, nenhuma regulagao especifica de seguro-saude. A regulagao de 

seguros no Canada distingue apenas os life insurers e os P&C insurers, que sao os maiores 

provedores de produtos relacionados a seguro-saude. Os govemos em nivel federal e das 

Provmcias dividem a regulagao da industria de seguros. As seguradoras federals, assim como 

as seguradoras estrangeiras que atuam no Canada, sao reguladas pelo Insurance Companies 

Act (ICA). No caso das companhias federals, o ICA estabelece controles administrativos e 

de negocios, regimes de govemanga corporativa e diretrizes acerca da estrutura corporativa. 

Para empresas federals e estrangeiras, o ICA exige reservas adequadas para dividas e 

requisites de ativo ou capital mfnimos. O ICA tambem estabelece a supervisao por parte do 

Superintendent of Financial Institutions, o regulador das institui^oes financeiras federals. 

Cada provmcia possui um arcabou^o regulatorio semelhante ao federal. As provmcias tambem 

estabelecem regulagao sobre o marketing dos produtos de seguros, licenga, conduta dos 

agentes e questoes contratuais. 

A regulagao das atividades de seguro no Canada se divide em dois tipos principals: 

restrigoes a investimentos e negocios e requisites de capital e de ativo. Com relagao ao 

primeiro tipo, o ICA limita a autonomia na realizagao de negocios pelas seguradoras federals e 

estrangeiras. Define a atividade principal das mesmas e impoe restrigoes a outras atividades 

que as mesmas possam vir a realizar (resseguro, parcerias, hipotecas etc.). O ICA tambem 

limita os investimentos que essas seguradoras possam realizar, incluindo restrigoes a 

emprestimos, aquisigao de propriedades e de agoes. 

Com relagao ao segundo tipo de regulagao, o requisite de capital minimo dos life insurers, 

sob a legislagao federal, e estabelecido de acordo com o Minimum Continuing Capital and 
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Surplus Requirement (MCCSR). O calculo desse mvel mmimo de capital e feito levando-se 

em conta quatro componentes de risco: inadimplencia, mortalidade/morbidez, interest margin 

pricing e risco das taxas de juros. O capital minimo para os seguradores P&C federals e 

estabelecido pelo Minimum Asset Test (MAT). Esse calculo leva em conta a estrutura passiva 

da firma. Por fim, o capital mmimo que deve ser mantido por uma seguradora estrangeira e 

calculado por uma institui^o financeira canadense escolhida pela seguradora e aprovada pela 

Superintendent of Financial Institutions. 

3.2 Seguro de credito a exporta^ao 

3.2.1 Brasil 

Conforme visto anteriormente, a entidade que oferece seguro de credito a exportagao no 

Brasil e a Seguradora Brasileira de Credito a Exporta^ao (SBCE). A cobertura e de 85% para 

riscos comerciais e de 90% para riscos politicos e extraordinarios. 

No Brasil, o arcabougo regulatorio referente ao seguro de credito a exportagao comporta 

as seguintes leis: a Lei 6.704, de 1979, que estabelece disposigoes gerais sobre o seguro de 

credito a exporta^ao, e a Lei 9.818, de 1999, que criou o Fundo de Garantia a Exportagao 

(FGE). 

A Lei 6.704 estabelece as seguintes disposi^oes para a realizagao do seguro de credito a 

exporta9ao no Brasil: 

• So podera operar com seguro de credito a exportagao empresa especializada nesse ramo, 

sob a forma de sociedade anonima, sendo proibida sua atua^ao em qualquer outra atividade 

economica. Sua autoriza^ao para funcionamento assim como os casos de incorpora^ao, 

fusao, encampa^ao, cessao de operagoes, transferencias de controle acionario, altera^oes 

de estatutos e abertura de filiais no exterior dependem da aprovagao da SUSEP 

(Superintendencia de Seguros Privados). 

• A cobertura do seguro de credito a exportagao, no caso de risco de fabrica^ao,8 incidira 

sobre as perdas liquidas do segurado, nao abrangendo prejufzos decorrentes da nao 

8 E o risco de o produto a ser exportado nao ser fabricado adequadamente ou sequer chegar a ser produzido. 
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realizagao dos lucros esperados ou de oscilagoes do mercado. No caso de risco de 

credito, a porcentagem de cobertura incide sobre o valor do financiamento da opera^ao. 

• A garantia da Uniao sera concedida por intermedio do IRB - Brasil Resseguros S.A. A 

participacjao da Uniao nas perdas liquidas defmitivas estara limitada a no maximo: i) 90%, 

no caso de seguro contra risco comercial; ii) 95%, no caso de seguro contra risco politico 

e extraordinario e; iii) 95%, no caso de seguro contra risco comercial em operagoes 

fmanciadas que contem com garantia bancaria. Essas garantias da Uniao so serao oferecidas 

para opera^oes com prazo superior a dois anos, a contar da data de embarque. 

• Nas opera^oes de seguro de credito a exportagao nao serao devidas comissoes de 

corretagem. 

• O Presidente da Repiiblica podera autorizar a subscri^ao de agoes, por entidades da 

administragao indireta da Uniao, no capital de empresa que atue no ramo de seguro de 

credito a exportagao. Mas essa participagao acionaria, em seu conjunto, nao podera 

ultrapassar 49% do respectivo capital social. 

A Lei 9.818, de 23 de agosto de 1999, criou o Fundo de Garantia a Exporta9ao (FGE), 

com o objetivo de dar cobertura as garantias prestadas pela Uniao nas operagoes de seguro 

de credito a exportagao. Os recursos do FGE poderao ser usados para cobertura de garantias 

prestadas pela Uniao nas operagoes de seguro de credito a exportagao contra risco politico e 

extraordinario, pelo prazo total da opera§ao, e contra risco comercial, desde que o prazo da 

operagao seja superior a dois anos. Concomitantemente ao FGE, foi criado o Conselho 

Diretor do Fundo de Garantia a Exportagao (CFGE), para regular as atividades de prestagao 

de garantias pela Uniao.9 

3.2.2 Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, a organiza^ao representativa que opera com seguro de credito a 

exportagao e o Export-Import Bank of the United States (Eximbank). Dentre as suas 

9 Em fevereiro de 2002, uma reuniao da Camara de Comercio Exterior (CAMEX) aprovou altera^oes nos criterios de 

administra^ao da carteira do FGE. Dessa forma, os recursos oferecidos pelo Fundo saltaram de US$ 1,2 bilhao para 

US$ 2,2 bilboes. Pelos criterios antigos, a FGE fixava um limite em dolares para exposi^ao em cada pafs. Quando o total 

do seguro de credito a exporta^ao atingia esse limite, as opera^oes eram bloqueadas. Agora, em vez de observar um 

limite estatico, a FGE vai considerar o fluxo. Dessa forma, a medida que as exporta^oes brasileiras forem sendo pagas, 

abre-se espago para novas operagoes. O FGE tambem levara em conta o historico das transa^oes comerciais de cada 

pais, ou seja, se ele e tradicionalmente um bom pagador ou nao. Dependendo do perfil, a exposi^ao podera ser ampliada. 
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fungoes estao as de oferecer garantia, seguro, resseguro e co-seguro contra riscos de credito 

e politicos de perdas com exportagoes. Trabalhando com o Eximbank na concessao de 

financiamento de longo prazo as exportagoes existe a Private Export Funding Corporation 

(PEFCO), um consorcio formado por 54 bancos comerciais privados, sete corporafoes 

industriais e um banco de investimento. Por fim, a Foreign Credit Insurance Association 

(FCIA), um consorcio de seguradoras privadas, fomece cobertura para riscos politico e 

comercial para financiamentos de curto e medio prazo. (Alem, 2000) 

As restrigoes que se colocam as opera^oes de seguro de credito a exporta§ao realizadas 

pelo Eximbank remetem aos seguintes itens: origem da transa^ao, porcentagem de cobertura, 

restri9oes a seguro de credito a exporta^ao que favore^a determinados paises, restri^oes a 

seguro de credito a exportagao que favorega certos produtos e favorecimentos especiais a 

determinados itens. 

Como regra geral, pelo menos 50% do valor da transagao deve ser de origem norte- 

americana para que a mesma seja coberta. Porem, diferentes medidas aplicam-se dependendo 

da duragao do contrato. Por exemplo, contratos de curto prazo nos quais a participagao 

estrangeira seja superior a 50% podem ser cobertos, ao passo que, no caso de contratos de 

medio prazo, a participa9ao norte-americana deve ser pelo menos de 50%. Se a participa9ao 

estrangeira estiver entre 15% e 50%, sera cobrada uma taxa extra para que o contrato seja 

coberto. As porcentagens de cobertura variam de 90% a 100% no caso de riscos comerciais 

e de 95% a 100% para riscos politicos especificos. No entanto, determinados produtos gozam 

de condi9oes especiais. Algumas vendas de commodities agncolas podem ser cobertas em 

98% para riscos comerciais e em 100% para riscos politicos. Esses produtos incluem graos, 

milho, sementes de girassol, arroz e algodao. 

O Eximbank nao oferece garantia, seguro e credito para exporta9oes que se dirijam a 

paises "marxistas-leninistas", ou que tenham se engajado em conflitos armados com os Estados 

Unidos. Exceto em alguns casos, o Eximbank nao oferece seguro ou garantia para exporta9ao 

de tecnologia, combustivel, equipamentos, materiais ou quaisquer bens ou sen^os que possam 

ser usados na constru9ao, opera9ao ou manuten9ao de reatores nucleares e atividades afins. 

O oferecimento de garantia e de credito para exporta9ao de armamentos tambem e restringido 

pelo Eximbank. Nao mais do que 5% dos recursos disponfveis para garantias e seguro do 

Eximbak, num determinado ano fiscal, podem ser usados para esse fim. 

Por fim, alguns produtos gozam de condi9oes especiais quanto ao oferecimento de credito, 

garantia e seguro para exporta9ao pelo Eximbank: produtos oriundos de pequenas empresas 

e produtos de alta tecnologia exportados para economias em transi9ao (notadamente os paises 
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da Europa Oriental). Pelo menos 10% dos recursos do Eximbank em cada ano fiscal devem 

ser utilizados para dar respaldo as exportagoes das pequenas empresas. O Eximbank tambem 

desenvolveu um programa especial para a exportagao de itens de alta tecnologia para as 

economias em transigao. 

3.2.3 Canada 

No Canada, a organizagao que opera com seguro de credito a exporta^ao e a Export De- 

velopment Corporation (EDC), que oferece dois tipos de seguro: o Accounts Receivable 

Insurance (ARI) e o Political Risk Insurance (PRI). Ha ainda uma forma expand!da do PRI, 

o Political Risk Insurance of Loans. Apenas o ARI, porem, constitui-se num tipo de seguro 

de credito a exportacjao. 

As restrigoes impostas a essa modalidade de seguro de credito a exporta^ao referem-se 

basicamente ao conteudo do contrato e a porcentagem da cobertura. O ARI oferece cobertura 

superior a 90% do valor do contrato para perdas resultantes de uma serie de riscos politicos e 

comerciais. Pelo menos 50% do conteudo da transagao deve ser de origem canadense para 

que a mesma seja aceita. 

Qualquer companhia, de qualquer tamanho e atuando em qualquer setor da economia 

canadense, pode solicitar a cobertura. As taxas que a empresa pagara para usufruir do ARI 

dependerao de fatores como tipo de cobertura selecionado, termos de pagamento, tipo de 

bens que serao exportados, pafses envolvidos e risco de credito do comprador. 

3.3 Transportes terrestres 

3.3.1 Brasil 

Um marco na regula^ao dos transportes terrestres no Brasil foi a cria9ao da Agenda 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A ANTT ficou encarregada da implementagao 

das politicas elaboradas pelo Conselho Nacional de Integragao de Politicas de Transporte 

(CONIT) e pelo Ministerio dos Transportes referentes a transportes terrestres. Em relagao ao 

transporte ferroviario, sua esfera de atua^ao inclui a movimentagao de cargas e passageiros 

por vias terrestres e a explora^ao e o arrendamento dos ativos e da infra-estrutura do modal. 

Quanto ao transporte rodoviario, cuida da movimenta§ao interestadual e intemacional de 

passageiros, de cargas perigosas e a explora^ao da infra-estrutura do transporte rodoviario 

federal e do transporte rodoviario de cargas. Suas atribuigoes incluem o controle dos reajustes 
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tarifarios, a habilita^ao dos operadores multimodais e dos transportadores intemacionais de 

cargas, a fiscalizagao dos concessionarios e a realizagao de estudos diversos sobre o setor. 

A regulagao do setor de transportes terrestres no Brasil abarca, essencialmente, os 

seguintes topicos: discriminagao ao capital estrangeiro, regula^ao das tarifas, participagao do 

Estado na concessao da explora^ao da atividade e transporte de produtos perigosos. 

Existe uma discriminagao relativamente elevada ao capital estrangeiro no setor de 

transportes terrestres brasileiro. No que se refere ao transporte rodoviario de cargas, a firma 

que atuar nesse setor deve possuir pelo menos 80% do capital social pertencentes a brasileiros 

e, no caso de haver socio estrangeiro, a firma deve organizar-se sob a forma de sociedade 

anonima, sendo seu capital social representado por agoes nominativas (Lei 6.813, de 1980). 

No caso de transporte em container, seja ele rodoviario ou ferroviario, a proporgao de capi- 

tal nacional deve ser pelo menos dois tergos (Lei 6.288, de 1975). No setor de transporte 

ferroviario, firmas estrangeiras podem se estabelecer na forma de sociedade anonima. No 

entanto, nenhuma empresa, seja ela domestica ou estrangeira, pode adquirir mais de 20% do 

capital de uma empresa ja operante.10 

Ha regulagoes que afetam as tarifas cobradas pelas empresas de transporte terrestre. Todo 

aumento de salario pode resultar numa proporcional elevagao das tarifas das empresas de 

transporte ferroviario (Lei 3.115, de 1957). As tarifas de transporte rodoviario interestadual e 

intemacional de passageiros tambem sao reguladas pelo Ministerio dos Transportes, que fixa 

as taxas maximas a serem cobradas (Decreto 2.521, de 1998). A exploragao do transporte 

rodoviario interestadual e intemacional de passageiros cabe a Uniao, diretamente ou por meio 

de concessoes a terceiros (Decreto 2.521, de 1998). A concessao para explora9ao de linhas 

ferroviarias tambem e feita pela Uniao (Decreto 1.832, de 1996).11 

O transporte de cargas perigosas tambem e objeto de forte regulagao. No caso do 

transporte de cargas perigosas por trens, a regulagao e feita pelo Regulamento do Transporte 

10 Cabe ressaltar que essas leis de discriminagao ao capital estrangeiro, apesar de nao terem sido formalmente revogadas, 

nao possuem receptividade na Constituigao. Alem de estabelecerem uma reserva de mercado nao prevista na Constitui^ao 

de 1988, ambas contrariam a Emenda Constitucional n0 6, de 15 de agosto de 1995, que profbe discriminagao contra 

empresas estrangeiras. 

11 Alem de depender de concessao por parte da Uniao, empresas privadas por vezes sao prejudicadas por privilegios 

concedidos a empresas publicas de transporte. Por exemplo, no setor de transporte de encomendas expressas, a 

Empresa de Correios e Telegrafos (ECT) desfruta de vantagens como monopolio no transporte de pequenas encomendas, 

isengao tributaria, menor fiscalizagao por parte da Receita Federal e desobriga9ao de respeitar sistemas de rodfzio de 

vefculos. Isso tern sido apontado como a principal razao do fechamento da Total Express em fevereiro de 2002. 
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Ferroviario de Transportes Perigosos (Decreto 98.973, de 1990) e, no caso rodoviario, pelo 

Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos (Decreto 96.044, de 

1988). 

Ha normativos que incidem especificamente sobre um setor ou outro (ferroviario ou 

rodoviario) de transportes terrestres. Com rela^ao ao primeiro, destaca-se a redugao de 80% 

nos impostos de importagao para produtos e equipamentos utilizados pelo mesmo (Lei 7.810, 

de 1989), bem como a permissao para erradicagao de trechos ferroviarios antieconomicos, 

que pode ser feita desde que autorizada pelo Poder Executivo Federal (Decreto 1.832, de 

1996). Em termos da legislagao especifica referente ao setor rodoviario, cabe ressaltar a Lei 

17.902, de 1996, que extinguiu o Registro Nacional do Transportador Rodoviario de Bens, 

eliminando a necessidade de registro ou cadastro no setor, e as normas relativas a pesos e 

dimensoes dos veiculos. 

3.3.2 Estados Unidos 

A partir dos anos 80, os Estados Unidos iniciaram um processo de desregulamentagao do 

setor de transportes terrestres. Tanto o transporte rodoviario, por meio do Motor Carrier Act 

(MCA), quanto o transporte ferroviario, mediante o Staggers Act, tiveram a maior parte de 

sua regulat^ao pertinente eliminada. Em 1980, o MCA eliminou as principais restrigoes impostas 

pela Interstate Commerce Commission (ICC), que ate entao regulava fortemente o setor de 

transpostes rodoviarios. As principais medidas do MCA foram: redugao das barreiras a 

entrada no setor, eliminagao das restri^oes a realiza^ao de contratos, permissao para que 

transportadores nao regulados de produtos agricolas transportassem commodities, permissao 

para os transportadores reduzirem suas taxas a 10% ao ano sem interferencia regulatoria, e 

redugao (em alguns casos, eliminagao) da imunidade antitruste, que permitia aos carregadores 

discutirem e votarem a respeito de suas tarifas cobradas. 

s 
E interessante notar que a desregulamentagao federal do setor, com o MCA, precedeu a 

de carater estadual. De acordo com um estudo da OECD (2000), os Estados Unidos sao um 

dos paises onde o transporte rodoviario e menos regulado dentre os membros da OECD, atras 

apenas da Coreia do Sul, da Nova Zelandia e do Reino Unido. Mas, vale realgar, as restrigoes 

restantes se referem principalmente a discriminagao contra firmas estrangeiras, limitagao ao 

numero maximo de boras diarias de trabalho e requisites de licenga. A legislagao federal norte- 

americana estabelece limites aos pesos e dimensoes dos veiculos rodoviarios, embora os 

Estados possam adotar limites superiores aos federais. 
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A desregulamentacjao das ferrovias nos Estados Unidos deu-se com o Staggers Act, 

tambem de 1980. Suas principais medidas foram: relaxamento dos controles sobre as tarifas 

ferroviarias, permissao as ferrovias de contratarem firmas individuais para o desenvolvimento 

de servi^os especificos, permissao as ferrovias de realizarem contratos de longo prazo, 

permissao as ferrovias de realizarem fusoes e permissao as ferrovias para abandonarem linhas 

nao lucrativas com mais facilidade. 

As ferrovias nos Estados Unidos nao estao completamente desreguladas. A ICC regula as 

tarifas maximas que podem ser cobradas pelas ferrovias, alem de possuir outros poderes. No 

entanto, em 1990, mais de 75% do trafico ferroviario nao era objeto de regulagao, porque 

suas tarifas estavam abaixo do limite maximo ou porque eram casos isentos de regulagao pela 

ICC. Esses segmentos livres de regulagao incluem transportadores de produtos agricolas 

pereciveis, de equipamentos e de madeira. 

3.3.3 Canada 

Da mesma forma como os Estados Unidos, o setor de transportes terrestres no Canada 

passou por um processo de desregulamenta^ao. E, no caso canadense, esse processo foi mais 

recente e, em boa parte, ligado ao Acordo de Li vre Comercio da America do Norte (NAFTA) 

com os Estados Unidos e o Mexico. Outra semelhan9a com o caso norte-americano e que a 

desregulamenta^ao federal precedeu a estadual. Como a entrada no mercado canadense de 

transportes terrestres era ainda muito regulamentada, apos a desregulamentagao nos Estados 

Unidos, empresas norte-americanas tinham dificuldade em obter permissao para atuar em 

territorio canadense. Por outro lado, empresas canadenses obtinham facilmente a licenga fe- 

deral norte-americana. Essa foi a razao para o surgimento de alguns conflitos entre esses 

paises, e a partir de meados dos anos 80 o govemo canadense adotou algumas iniciativas de 

carater desregulador no setor de transportes terrestres. 

Em fevereiro de 1985, os govemos federal e provincials assinaram um memorando de 

entendimento no qual concordavam em inverter o onus da prova no caso da entrada de novas 

empresas no mercado e em estudar os efeitos economicos da total eliminagao das tarifas. Ao 

mesmo tempo, provmcias que ainda regulavam tarifas extraprovinciais concordaram em 

eliminar tais controles. Ainda em 1985, o govemo federal editou o estudo Freedom on Move, 

que sugeria a eliminagao dos controles economicos no setor de transportes terrestres. Em 

1987, foi editado o Motor Vehicle Transport Act. Essa lei reduziu as exigencias economicas 

para ingresso no setor de transportes a partir de Janeiro de 1988, mas criou exigencias de 

idoneidade baseadas na seguranga do desempenho do transportador. Em 1992, as exigencias 

economicas desapareceram, restando apenas a comprovagao de idoneidade. 
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Em 1989 foi editado o US-Canadian Free Trade Agreement, que reduziu barreiras 

comerciais e restrigoes entre os dois paises e contribuiu para facilitar a entrada de novas 

empresas de transportes terrestres. Em 1992, por sua vez, foi assinado entre Estados Unidos 

e Canada o Acordo de Brock-Gorlieb, e criado, em novembro, o Canada-USA Motor Car- 

rier Consultative Mechanism, mecanismo que durou ate 1995. Os efeitos desses 

documentos variaram de provincia para provmcia, mas o resultado geral foi a atenuagao da 

regula^ao do setor. 

Em 1994, o NAFTA desencadeou um processo de eliminagao das barreiras a livre 

movimentagao intemacional de cargas e passageiros entre os tres paises. A partir daf, buscou- 

se tambem uniformizar os padroes tecnicos e de seguranga (padroes tecnicos, especificagoes, 

emissao de gases e dimensoes de veiculos automotores, padroes tecnicos e seguranga nas 

ferrovias, e transporte de cargas perigosas). No caso das ferrovias, os padroes de seguran9a 

passaram a ser objeto do Railway Safety Act (RSA) de 1989. De maneira geral, o govemo 

federal regula o transporte entre as provmcias e intemacional. Os govemos provincials cuidam 

do transporte local, da seguran^a nas rodovias, do policiamento e do licenciamento dos 

veiculos comerciais e dos motoristas. 

Segundo OECD (2000), as restri§oes existentes no Canada com respeito ao transporte 

rodoviario referem-se principalmente ao requisite e cobertura da licenga (as empresas 

canadenses de transporte rodoviario precisam obter uma licenga para poderem atuar, licen^a 

esta valida apenas para parte do territorio), discriminagao contra firmas estrangeiras e limitagao 

do numero maximo de boras diarias de trabalho. Tal como nos Estados Unidos, o govemo 

federal estabelece limites para pesos e dimensoes dos veiculos, mas as provmcias podem 

adotar valores superiores. 

4 Regula^ao e vantagens especificas a firmas em servigos selecionados 

Em que medida as diferengas regulatorias descritas sumariamente acima, uma vez 

suavizadas em alguns de seus aspectos no contexto das negociagoes da ALC A, poderao afetar 

a competitividade das firmas brasileiras, norte-americanas e canadenses nos segmentos aqui 

abordados? Com base em alguns resultados recem-estabelecidos na literatura intemacional 

sobre as relagoes entre regulagao e competitividade em cada um dos segmentos analisados, 

pode-se concluir algo sobre eventuais conseqiiencias em mvel de investimentos extemos, com 

a eventual alteragao no quadro regulatorio vigente? Crescerao, diminuirao ou permanecerao 

definidas por outros fatores as "vantagens especificas a firmas" brasileiras, canadenses e norte- 

americanas como resultado de tal homogeneizagao, tomando-se como suposto que os novos 

termos regulatorios se aproximariam daqueles vigentes nas economias desenvolvidas? 
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De um modo geral, a rela^ao entre regulagao e competitividade vai depender de como a 

politica regulatoria interage com a politica de competigao. (OECD, 1999) A ideia subjacente a 

esse ponto e a de que a regulagao influencia a competitividade por meio da competigao. Assim, 

medidas regulatorias, tais como abertura de mercado, que aumentam a competigao dentro de 

determinado setor, estimulam as firmas do mesmo a tomarem-se mais competitivas. 

As politicas regulatoria e de competigao podem interagir de quatro maneiras. (OECD, 

1999) Primeiro, a politica regulatoria pode contradizer a politica de competi^ao. Isso acontece, 

por exemplo, quando a regulagao estabelece uma divisao de mercado, mitigando a competigao. 

Segundo, a regulagao pode substituir a politica de competicjao. Em situa^oes de monopolios 

que aparecem como inevitaveis, as praticas regulatorias procuram controlar o poder de 

mercado diretamente. Terceiro, a regulagao pode reproduzir a politica de competigao, 

estabelecendo medidas que estimulem a concorrencia. E, por ultimo, a regulagao pode usar 

metodos da politica de competigao quando instrumentos da politica regulatoria procuram tirar 

vantagem dos incentivos de mercado e da dinamica competitiva. 

4.1 Seguro-saude 

A industria de seguros costuma ser bastante regulada. A razao principal para isso e que 

alem da regula^ao comum a todas as classes de seguros existe a regulagao que incide 

especificamente sobre cada modalidade. No setor de seguro-saude, por exemplo, sao comuns 

os limites a capacidade das companhias de seguro para realizar seguros individuais, bem como 

na definigao das informagoes a serem levadas em conta na fixa^ao do premio pago pelo 

segurado e nas exigencias de beneficios mmimos que devem ser oferecidos. (OECD, 1998a) 

Ao contrario do caso geral, a competi9ao entre companhias seguradoras e vista como 

potencialmente predatoria, tanto para as proprias como para os consumidores. Os problemas 

trazidos pela competi9ao entre seguradoras podem ser caracterizados como decorrentes de 

"assimetria de informa9oes" entre elas e seus clientes.12 Portanto, um arcabou90 regulatorio 

que limite a competi9ao entre companhias seguradoras e tornado como requisite para solidez 

das firmas envolvidas e, inclusive, para sua eficiencia. 

12 Primeiro, os segurados nao possuem informa^oes, nem capacidade suficiente de interpreta-las, para acompanhar a 

situa^ao fmanceira de sua seguradora. Assim, a competi^ao entre seguradoras tende a resultar em sua propria deterioragao 

financeira, quebras no sistema financeiro e falta de cobertura para consumidores. E, em segundo lugar, como os 

consumidores possuem baixa capacidade de entender e comparar os varios termos e condigdes dos contratos de 

seguros, a competi^ao por meio do oferecimento de termos e condi96es mais vantajosos seria pouco eficiente. (OECD, 

1998a) 
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Um dos aspectos que influenciam a competigao sao as barreiras a entrada presentes em 

certo mercado. Com relagao a esse ponto, cabe notar que certas modalidades de oferta, em 

especial aquelas transfronteiras, sao muito mais restritas nos Estados Unidos e Canada que no 

Brasil, conforme pode ser visto no Quadro 1, a seguir. Nos Estados Unidos, tambem sao 

notaveis as proibigoes de atua^ao de seguradoras estatais em varios Estados. 

Uma segunda conclusao diretamente derivada dessas colocagoes e que a regulagao, para 

contribuir positivamente com a eficiencia do setor de seguros, deve garantir a qualidade e a 

quantidade de informagoes a respeito da situagao financeira das seguradoras que devem ser 

abertas ao piiblico. 

Outro ponto importante a observar e que, para incentivar a eficiencia e o estimulo a 

inovagao no setor, a regulagao deve atuar de modo complementar. For exemplo, se a 

regulagao estabelecer tetos de pregos, mas nao padroes mmimos de servigos a serem 

prestados pelas seguradoras, as companhias de seguros acabarao oferecendo pianos com 

coberturas menores e/ou servigos de pior qualidade. (OECD, 1998a) 

Quadro 1 

Commitments em Seguros (GATS) - EUA, Brasil e Canada 

Modo de EUA Canada Brasil 

oferta/pais: 

Transfronteiras Proibipao da atuapao de companhias Presenga comercial e exigida Nao regulada. 

(Cross-border) de controle ou propriedade estatal, 

sejam americanas ou estrangeiras, em 

varios Estados. Premios de seguro - 

exc. de vida - de companhias nao 

incorporadas sob as leis dos EUA sao 

taxados em 4%. 

para o provimento de seguros 

diretos. 

Consume no Nenhuma restrigao. Taxas federais de 10% sobre Nao regulada. 

exterior premios liquidos pagos a 

seguradores nao-residentes. 

Presenpa Proibigao da atuagao de companhias Exigencia de incorporagao sob Exigencia da forma de 

comercial de controle ou propriedade estatal, as leis canadenses e de trocas Sociedade Andnima. 

sejam americanas ou estrangeiras, em reciprocas de seguros. Em Participagao estrangeira 

varios Estados; requisites de cidadania Quebec, % dos diretores devem e limitada a 50% do 

norte-americana e residencia estatal ser cidadaos canadenses e a capital da companhia e a 

em varios Estados. maioria deve residir em Quebec. 1/3 do capital votante. 

Presenpa de Nao regulada. Nenhuma restrigao. Nao regulada. 

pessoas 

naturais 
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A importancia da complementaridade da regulagao para a competitividade do setor de 

seguro-saude foi abordada em termos gerais por Encinosa (2001). O autor estudou o caso 

das HMOs norte-americanas no final dos anos 90, quando os consumidores acreditaram que 

o corte de custos das HMOs resultariam em pregos menores, mas tambem em servigos de 

saude de baixa qualidade. Em resposta a insatisfagao dos consumidores, muitos Estados norte- 

americanos estabeleceram dois tipos distintos de medidas regulatorias: i) padroes mmimos de 

qualidade dos servigos de saude prestados13 e ii) garantia de acesso a servigos de saude 

especializados.14 Isso evitou que a qualidade dos servigos prestados cafsse juntamente com os 

pregos, estimulando as seguradoras a manter a eficiencia para ser possivel a oferta de servigos 

de qualidade por pre^os mais baixos. Mais especificamente, evitou-se uma situagao de floor- 

to-ceiling, ou seja, um conluio entre as HMOs por meio do qual as mesmas nao ofereceriam 

aos pacientes uma qualidade acima do padrao minimo exigido. 

Ao contrario, uma caractenstica da regulagao do setor de seguro-saude brasileiro que 

prejudica a eficiencia do setor e a pouca complementaridade das medidas regulatorias. A Lei 

9.656 criou quatro pianos mmimos de atendimento (ambulatorial, hospitalar, obstetrico e 

odontologico), alem do piano de referencia. No entanto, nenhum ponto da legislagao cofbe 

aumento indiscriminado de pregos de pianos de saude, exceto para clientes com mais de 

sessenta anos e com mais de dez anos no piano. A combinagao de padroes mmimos de 

atendimento e ausencia de controle de pregos faz com que as operadoras de seguro-saude 

estabelegam pregos altos por seus pianos, nao tendo qualquer estimulo para administrar seus 

custos adequadamente e oferecer pregos mais competitivos. 

Outro aspecto regulatorio com impacto na competitividade do setor de seguros e o 

requisite de licengas para atuar. O processo para obtengao de licenga geralmente e demorado 

e envolve vasta documentagao. Os altos encargos com licenciamento prejudicam a eficiencia 

das seguradoras dos Estados Unidos e do Canada. Como nao ha uma harmonizagao ou 

reconhecimento mutuo de licenga, de modo a ser possivel com apenas uma licenga atuar em 

varios Estados/provmcias, as companhias de seguro-saude norte-americanas e canadenses 

acabam tendo altos custos com multiplos licenciamentos. Tal barreira, por outro lado, tambem 

se aplicaria a empresas estrangeiras. 

13 13 Estados norte-americanos fixaram mveis mmimos de cobertura para mastectomia; 17, para cirurgia de reconstn^ao 

de seio; e 10 para doen^as mentals. (Encinosa, 2001) 

14 Em outubro de 1999, 33 Estados norte-americanos criaram leis permitindo o acesso direto de mulheres a especialistas 

em saude da mulher; 20 criaram leis relativas a especialistas em doen^as cronicas; 37 passaram leis ampliando o acesso 

a servi^os emergenciais de saude; e 14 exigiram pianos que permitam ao paciente acesso a medicamentos nao presentes 

nos formularios das HMOs. (Encinosa, 2001) 
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Restrigoes referentes a propriedade de companhias seguradoras tambem prejudicam a 

competitividade das firmas. Os objetivos dessas medidas sao limitar o controle de outros 

setores da economia sobre o setor financeiro e do seguro-saude em particular, de modo a 

mitigar os efeitos de contagio, caso outros setores com os quais estejam envolvidos os 

proprietarios da seguradora atravessem problemas. No entanto, essas regras criam barreiras 

ao exercicio da gestao corporativa da seguradora, prejudicando sua rentabilidade e eficiencia 

em termos de resposta a riscos. (OECD, 1998a) 

Muitos paises tern leis antitruste aplicaveis ao setor de seguros, atravancando a realizagao 

de acordos de coopera^ao beneficos a eficiencia das seguradoras. Exemplos disso sao os 

acordos de compartilhamento de informagoes sobre riscos e os acordos de divisao de grandes 

riscos. Seria necessaria, portanto, a adogao de leis de competigao mais modemas, mais 

proximas da abordagem do estudo caso a caso. (OECD, 1998a) Conforme ressaltado, a 

concorrencia entre os provedores de seguros e vista como potencialmente predatoria e preju- 

dicial a eficiencia do setor. 

For fim, cabe, por outro lado, ressaltar uma desvantagem competitiva das seguradoras 

canadenses ante as norte-americanas e brasileiras gerada por sua estrutura regulatoria. O In- 

surance Companies Act (ICA) estabelece controles administrativos sobre os negocios e o 

regime de govemanga corporativa das seguradoras federais e estrangeiras que atuam no 

Canada. Cada Provincia possui um arcabou^o semelhante ao federal, estabelecendo as 

mesmas formas de restrigbes as seguradoras sob sua jurisdigao. No entanto, essas regras 

impedem que as companhias canadenses estabelegam a estrutura corporativa que julgarem 

mais adequada, prejudicando sua rentabilidade e eficiencia. 

A nosso juizo, e possivel concluir das observagoes desta e da segao anterior que: 

• Seguindo-se a evidencia estabelecida na literatura intemacional mencionada, e possivel 

localizar uma contribuigao ja oferecida pelo avangado estagio evolutive, alcan^ado na 

regula^ao nos EUA e no Canada, aos agentes ofertantes de seguros-saiide em seus 

mercados locais, contrastando com as insuficiencias regulatorias no caso brasileiro. 

Enquanto as empresas canadenses e norte-americanas ja operam, ha algum tempo, em 

contexto de regulagoes complementares e eficientes, no caso brasileiro o desenho da 

regulagao ainda esta em estagio intermediario quanto aos problemas decorrentes de "falhas 

de mercado" e "falhas de governo (regulacjao)" No que diz respeito ao processo 

evolucionario de aprendizado acumulado, as empresas brasileiras tendem a se defrontar 

com desafios maiores, nao apenas para intemacionalizagao, como para enfrentar a 

concorrencia de firmas originarias daqueles paises no proprio mercado local; 
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• A fortiori, o ponto anterior se aplica no caso da coleta, manejo e processamento de 

informagoes. A eventual homogeneizagao de requisites informacionais no tocante ao 

funcionamento de empresas no ramo, com a ALCA, devera encontrar empresas canadenses 

e norte-americanas ja tendo desenvolvido competencias necessarias; e 

• As barreiras e regulamenta^oes em nivel infranacional nos EUA poderao gerar uma 

assimetria entre as condi9oes competitivas de agentes locais e estrangeiros, desfavoravel a 

estes, tomando-se o suposto de que a autonomia federativa nesse pais mantera a parte as 

determinagoes regulatorias infrafederais no ambito da ALCA. 

4.2 Seguro de credito a exportagao 

Em geral, as caractensticas do arcabou90 regulatorio que garantem (ou, pelo menos, nao 

prejudicam) a competitividade do setor de seguros tambem sao validas especificamente para 

o segmento de seguro de credito a exportagao. Conforme discutidos acima, esses tra^os 

seriam: 

• O arcabou^o regulatorio deve restringir a competi9ao entre as seguradoras; 

• Os consumidores - aplicadores - devem dispor de informa96es a respeito da situa9ao 

financeira de sua seguradora, em quantidade e qualidade suficientes e expostas de modo 

claro; 

• As restri9oes devem ser estabelecidas de forma complementar; 

• Os requisites de licen9a nao devem ser muito ngidos; 

• As resides a estrutura de propriedade da seguradora nao devem ser muito ngidas; e 

• A regulamenta9ao deve contar com leis antitruste, que fazem a abordagem de estudo caso 

a caso. 

Em principio, o carater infante da industria de seguro de credito a exporta9ao no Brasil 

colocana dificuldades, em termos de aprendizado cumulativo diante da regula9ao, similares ao 

caso anterior. Algumas peculiaridades desse segmento, no entanto, devem ser levantadas. 

Primeiro, trata-se de urn seguro adquirido principalmente por grandes firmas. Assim sendo, 

seus consumidores empregam profissionais qualificados, que coletam e analisam informa96es 

referentes a companhia seguradora, de modo a concluir a respeito de sua situa9ao financeira. 



Canuto, P.; Alexandre, M.; Lima, G T.: Investimentos externos diretos em servigos no Brasil 515 

Tais profissionais tambem estao habilitados a avaliar contratos de seguros, podendo distinguir 

qual seguradora oferece as condigoes e termos mais vantajosos. Desse modo, as seguradoras 

de credito a exportagao sao vigiadas financeiramente de uma forma mais efetiva por seus 

clientes e a competigao entre elas pode trazer maior eficiencia. Portanto, um arcabougo 

regulatorio que favorega a competitividade do setor de seguro de credito a exportagao deve 

ser mais conivente com a concorrencia que em outros segmentos de seguros. 

Em segundo lugar, o conceito de eficiencia no setor de seguro de credito a exportagao pode 

ser bastante distinto daquele considerado em outras modalidades de seguro. Conforme aponta 

Dewit (2001), os programas de seguro de credito a exportagao estao freqiientemente 

direcionados a objetivos polfticos mais globais do govemo do pafs exportador. Como o risco 

politico e geralmente considerado muito alto pelo setor privado, este apenas oferece cobertura 

para outros tipos de risco (por exemplo, o comercial) ou atua conjuntamente com agencias 

oficiais de seguro de credito a exportagao. 

A presenga preponderante dessas agencias no seguro de credito a exportagao faz com que 

este seja utilizado no atendimento a certos objetivos de polftica economica (por exemplo, a 

promogao de maior exportagao de certo produto). Logo, uma seguradora de credito a 

exportagao mais eficiente nao e necessariamente a que oferece o melhor produto pelo menor 

prego, mas sim a que se direciona para a execugao de certo objetivo estabelecido pela polftica 

economica do pafs. 

Tanto nos Estados Unidos quanto no Canada e no Brasil nao sao visfveis quaisquer 

vantagens trazidas pelo arcabougo regulatorio as firmas de seguro de credito a exportagao 

(SCE). Conforme visto na segao anterior, e grande a presenga das agencias oficiais de SCE, 

tanto na concessao direta quanto no envolvimento com as firmas nao-oficiais que trabalham 

com o seguro de credito a exportagao. 

Logo, o setor de SCE nesses pafses, assim como em quase todo o resto do mundo, possui 

metas ligadas a objetivos mais gerais de polftica economica, nao necessariamente coincidentes 

com uma logica de mercado, de eficiencia nos custos e busca de lucro. (Dewit, 2001) Faz 

pouco sentido, portanto, falar em vantagens competitivas "especfficas a firmas" geradas pelo 

arcabougo regulatorio nos setores de SCE desses pafses. 

Em resumo, a participagao estrangeira no ramo de SCE pode se tomar maior via comercio, 

participando da oferta local na extensao em que haja intemacionalzagao dos correspondentes 

mercados e, no tocante a investimentos no Brasil, a tendencia parece ser de coligagbes e 

presenga minoritaria com socios publicos e privados locais. Nao ha visfveis conseqiiencias 

marcantes em decorrencia de eventual convergencia regulatoria. 
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4.3 Transportes terrestres 

Um fator considerado entre os principais responsaveis pela baixa eficiencia do setor de 

transportes terrestres e a propriedade ou a estreita ligacjao do segmento com o setor publico. 

Isso e mais notavel no caso das ferrovias.15 De fato, num ambiente no qual o setor publico se 

compromete a cobrir total ou parcialmente as eventuais perdas, as firmas nao possuem 

qualquer incentivo para baixar custos e melhorar a qualidade dos servi^os prestados. 

Outro item de fragilizagao dos transportes terrestres, particularmente das ferrovias, e a ideia 

de que o setor atende a outros objetivos que nao a maximizagao de lucro, dentro das 

chamadas "obriga5oes do servigo publico" Isso contribuiria para que seus custos raramente 

fossem verificados, justificando as grandes perdas que posteriormente eram cobertas pelo setor 

publico. (OECD, 1998b) Assim, duas caractensticas que o aparato regulatorio deve possuir 

para estimular a eficiencia do setor de transportes terrestres e a garantia da abertura do setor 

ao capital privado e da transparencia dos custos das "obrigagoes do servigo publico" 

De fato, a hipotese de que a privatizagao no setor de transportes - e, de forma mais ampla, 

a liberalizagao da entrada - eleva a eficiencia e a qualidade dos servigos prestados pelo setor 

e sustentada por varios estudos empfricos.16 A liberalizagao dos pregos, empiricamente, 

tambem se revelou benefica ao setor de transportes terrestres. Nos estudos apresentados por 

Boylaud e Nicoletti (2001), a liberalizagao de pregos sempre se associou a posteriores 

incrementos de eficiencia, qualidade e produtividade. Alem disso, sempre ocorreram declmios 

de pregos apos a liberalizagao dos mesmos. 

Os transportes terrestres geram extemalidades - como emissao de poluentes, poluigao 

sonora e seguranga - que podem justificar certa regulamentagao. (Boylaud e Nicoletti, 2001)17 

Como os custos com poluigao do ar e sonora nao afetam diretamente o orgamento das 

transportadoras, as mesmas possuem pouco ou nenhum incentivo para reduzi-los. Assim 

sendo, fazem-se necessarias medidas que restrinjam esses custos gerados pelas firmas de 

transportes terrestres, como sobretaxas para caminhoes mais poluentes. 

15 Segundo dados da OECD (1998b), em 1994 as receitas do setor ferroviario na Fran9a, Italia e Espanha nao cobriam 

sequer metade dos custos operacionais. No entanto, Cantos e Maudos (2001) acreditam que a produtividade das 

companhias ferroviarias europeias cresceu notavelmente durante o periodo de regula^ao (imcio dos anos 50 ate imcio 

dos anos 90). A deteriora^ao financeira das mesmas seria explicada muito mais por problemas de realiza^ao de receitas 

(devido a controles de tarifas, mveis de servigos, decisdes de investimento etc.) do que por ineficiencias relativas a 

custos. 

16 Ver, por exemplo, Lawton-Smith (1995) e as resenhas de varios em Boylaud e Nicoletti (2001). 

17 Para estimativas de custos com poluigao do ar e sonora, ver, por exemplo, os trabalhos de Lawton-Smith (1995), 

Forkenbrok (2001) e Diekmann (1990). 
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Porem, parece nao serem necessarios aparatos regulatorios especificos para se garantir a 

seguranga em transportes terrestres. Estudos empiricos mostram que a liberalizagao em 

transportes terrestres aumenta - ou, pelo menos, nao diminui - a seguranga no setor. Krohn 

(1998) aponta que, apos a desregulamentagao nos anos 80 das ferrovias dos Estados Unidos, 

o indice de acidentes por ton/km reduziu-se significativamente. Uma das razoes para isso, 

segundo o autor, seria o aumento da competi5ao no setor. 

Alexander (1992) argumenta que a desregulamentagao do transporte rodoviario nos 

Estados Unidos nos anos 80 reduziu as taxas de mortos e feridos nas estradas, apesar do 

aumento do trafego, com o maior numero de participantes no setor. Para o autor, e provavel 

que a redu^ao dos salaries tenha permitido as empresas dispor de recursos para oferecer aos 

motoristas mais equipamentos e capacitagao adicional com vistas a melhoria da seguranga. 

A regula^o do setor de transportes terrestres no Brasil impede que o mesmo se tome mais 

eficiente e competitivo. As restrigoes a entrada existentes tanto no setor de transporte 

ferroviario (necessidade de autorizagao govemamental para atuar no setor) quanto no de 

transporte rodoviario (discriminagao ao capital estrangeiro) limitam a competigao no setor, nao 

estimulando a eficiencia e a inovagao das firmas presentes no mercado. Ao contrario, os 

Estados Unidos e o Canada realizaram varias reformas regulatorias em seus setores de 

transportes terrestres, liberalizando a entrada e os pregos e estimulando, assim, a eficiencia do 

setor. Cabe ressaltar, no entanto, que ainda perduram discriminagoes ao capital estrangeiro, 

especialmente nos Estados Unidos. (OECD, 2000) Desse modo, levando-se em consideragao 

o aprendizado de firmas brasileiras e nao-brasileiras de transportes terrestres em seus 

contextos regulatorios de origem, pode-se presumir a presenga de vantagens competitivas 

"especificas a firmas" no caso das nao-residentes. 

Afinal, estando na base expostas a uma competigao mais acirrada em um setor onde, 

conforme a literatura especializada, o ambiente concorrencial desregulamentado tern sido 

potencializador de capacidades, a eventual supressao de barreiras regulatorias a participacjao 

de estrangeiros em mercados locais podera tomar favoravel o calculo quanto ao IDE no Brasil, 

na perspectiva das empresas norte-americanas e canadenses. Areciproca nao e verdadeira, 

posto que nao apenas - como no caso dos seguros-saude - podem persistir barreiras 

infrafederais a operagao de firmas brasileiras nos mercados norte-americanos e canadenses 

como tambem as empresas do Brasil no mmimo nao estao adaptadas a operar num contexto 

de desregulamenta^ao. 

Pode ser que as vantagens tecnologicas e financeiras de empresas nao-brasileiras nao sejam 

suficientes para compensar vantagens idiossincraticas de outra natureza por parte das 
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concorrentes locais (conhecimento acumulado na gestao da mao-de-obra, no processo de 

adequa^ao de produtos etc.). No que depende, porem, da regula^o, sua harmonizagao e 

liberalizagao encontrariam empresas estrangeiras mais adaptadas a funcionar em tal contexto. 

Conforme a literatura sobre transportes terrestres e sua regulagao, a experiencia acumulada 

no ambiente dos EUA e do Canada teria tudo para tomar-se ativo "especifico a firmas" 

5 Considera^Ses finals 

O exame dos arcabougos regulatorios nacionais no Brasil, EUA e Canada referentes aos 

servigos abordados aqui - passiveis de caracteriza^ao atual como "nao-comercializaveis" e de 

baixa penetragao de investimentos extemos diretos - nos permitiu concluir o seguinte: 

• O peso das regulamenta^oes diferenciadas, enquanto fontes de vantagens competitivas 

nacionalmente distintas para empresas brasileiras, canadenses e norte-americanas num 

contexto pos-ALCA, varia significativamente nos servi^os, a julgar pela amostra aqui 

abordada; 

• No caso dos seguros de credito a exporta9ao, por exemplo, a eventual convergencia 

regulatoria nao mudara substancialmente as posigoes competitivas atuais; 

• No seguro-saiide, o aprimoramento da qualidade e o forte conteudo de exigencias ja 

contidas nos arcabou^os regulatorios dos EUA e do Canada tern ensejado aprendizado 

cumulativo pelos participantes em seus mercados, o que tende a Ihes conferir crescentes 

"vantagens especificas a firmas", em rela^o ao quadro ainda em desenvolvimento no Brasil. 

Tais vantagens se farao presentes tanto maior seja a convergencia regulatoria em diregao 

ao padrao norte-americano e tanto menores sejam as barreiras a operagao de firmas 

estrangeiras; 

• Nos transportes terrestres, revela-se ainda uma vantagem para firmas norte-americanas e 

canadenses oriunda das diferengas regulatorias, ainda que por motivo oposto ao do caso 

de seguros-saude. O aprendizado especifico a suas firmas vem sendo positivamente afetado 

por um quadro regulatorio onde a concorrencia plena tern sido estimulada e as barreiras a 

entrada, para os agentes economicos locais, nao sao acentuadamente elevadas por 

dispositivos legais e regulamentares; 

• A maior concorrencia nesses segmentos se da mesmo com as barreiras colocadas em 

termos de requisites para a entrada nos mercados de services dos EUA e do Canada, sob 
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a forma de exigencia de reconhecimento local de qualificagoes e demais aspectos, com ou 

sem restri^oes explicitas a opera9ao de agentes estrangeiros; 

• Essas restrigoes nem sempre se revelam sob formas diretas no ambito federal, mas apenas 

nas instancias infrafederais, tratando-se de aspecto relevante a ser considerado pelos 

negociadores brasileiros; 

• Vantagens/desvantagens decorrentes das atuais diferengas regulatorias e transportadas ao 

contexto de homogeneidade nao serao necessariamente mais fortes que aquelas de origem 

fmanceira ou tecnologica; mas 

• Finalmente, tudo indica que, para a competitividade das firmas brasileiras, podera ser cru- 

cial o tempo dispomvel para sua adaptagao ao eventual novo contexto regulatorio associado 

a ALCA. A ausencia de tempo ou o retardamento na readequagao podera ser bastante 

prejudicial. 
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