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1 

Origem e Evolu~äo Hist6rica 

1 Introdm;äo 

Neste capitulo, analisaremos brevemente a evolm;äo hist6rica da atividade 
seguradora, cuja origem possui duas grandes vertentes: de um lado, a norte-eu
ropeia, baseada na cooperac;äo e na solidariedade entre os homens· de outro a 
mediterränea, fundada na explorac;äo mercantil do seguro. ' ' 

A vertente mediterränea, cujas origens mais remotas säo anteriores a baixa 
Idade Media, e a primeira a vir ao mundo, associada especialmente ao comercio 
maritimo. Um pouco mais tarde, no seculo XVI, o seguro floresceria no norte da 
Europa de forma bastante distinta, como resultado da associac;äo entre pessoas 
para mutua protec;äo contra riscos diversos. 

Os modelos mercantil e cooperativo da atividade seguradora correspondem 
respectivamente as atuais formas juridicas de organizac;äo dessa atividade: a so
ciedade de capitais e a sociedade cooperativa.1•2 Por essa razäo, a analise a seguir 

1 E rica a doutrina sobre o assunto. A respeito da experi~ncia hist6rica europeia, cabe 
mencionar os seguintes autores: Werner Mahr, Einführung in die Versicherungswirtschaft, Berlim, 
Duncker & Humblot, 1970; Michel Albert, Capitalismo versus Capitalismo, Säo Paulo, Edi<;öes Loyola, 
1992, Tradu<;äo de Peter Nadas, cap. 4; Erich R. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, 11. ed., Mu
nique, Beck, 1996; Elmar Helten, Versicherung - Solidarhilfe oder Glückspiel? Gedanke zum 
Selbstverständnis und Ansehen der Versicherung, in "Staat, Wirtschaft, Assekuranz und Wissenschaft 
- Festschrift für Robert Schwebler", Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 1986, p. 233-238; 
Rudolf Gärtner, Privatversicherungsrecht, Darmstadt, Luchterhand, 1976; Peter Koch, 
Versicherungswirtschaft, 5. ed., Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 1998; Franz Büchner, 
Grundriss der Versicherungsgeschichte, in "Versicherungsenzyklopädie", v. 1, Wiesbaden, Gabler, 
1976; e Emil Frey, Organisationsformen der Versicherungsunternehmen, in "Versicherungsen
zyklopädie", v. 1, Wiesbaden, Gabler, 1976. Sobre a evolu<;äo hist6rica das seguradoras coopera
tivas e capitalistas nos Estados Unidos, a melhor fonte e Henry Hansmann, The Ownership of 
Enterprise, Cambridge e Londres, Belknap Press ofHarvard University Press, 2000. Cf. ainda Kenneth 
J. Meier, The Political Economy of Regulation: The Gase of Insurance, Albany, State University of 
New York Press, 1988. 

2 Franz Büchner resume com clareza: "Das heutige Versicherungswesen hat sich 
geschichtlich aus zwei soziologisch und rechtlich voneinander ganz verschiedenen Wurzeln 
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s ou,iiod•s,gu"" ~o hist6rica dessas duas formas. A pritneira tern 
ente a evolu~~ i al da empresa, que lhe fomece recursos 

-~ocara separada!ll ..,o figura pnnc p guradora, obter lucro; na segunda fi-eu,, . lista cou• • · dade se . d , Pes. o s6cio cap1ta rraves da atIVl os efeitos neganvos e um potencial sin• . para a r contra -' . d . 1s. nanceiros ' se protege . 1. tra<;:o caracteusnco a orgamzac;äo.3 unem para s s6c10s t: o . d soas se era\äo entre O 
• dade cooperanva se esenvolveram Vig _ a coop . • e a soc1e . . . . oro. tro . d de de cap1ta1s . embora a pruneira seJa o t1po mais com A soc1e a EVA HoJe, _ . .{ . um Europa e nos · aldo na legislac;ao secuntana e, mais do ' samente na ntra amplo resp que a segunda ainda enco no mercado de seguros. 

isso, tem forte presen\a 

2 coop~ra~o 
. b . Jdade Media, as guildas eram associac;öes cooperativas de Nasodas na aixa · · .{ti' d 1 · · . ociaröes de.J.elig10s0s paraJl pra ca e Q esenvo VImento de comercrante~ _ss = · , . ligi' b . - ,__,.-

05 _ comerciais polincos.-ou re osos -, em como para a prote-mteresses comu = ' . 
~äorejrocadeseiisP~~~antes. . . . 
--E sob a fonna de guildas que surge~ s J>nmeiras cooperat1vas especialmen

te constituidas paraprote~äo contra~ sc~ de incendiq.4 Sua finalidade e ap.
g~ r reCIJ!SOS qÜe fa~am fr.ente.,a sinistr_osiuturos ou distribuir os custos de in-

entwickelt. Diese sind: 1. Gegenseitige Risikoübernahme durch genossenschaftlichen Zusammens
chluss, 2. Risikonübernahme durch Vertrag auf kaufmännischer Grundlage" ( cf. Grundriss der Versu:herungsgeschichte, cit., p. 312). 

d 
3 Na .1~a e que nasce e se desenvolve o tipo capitalista de explorac;äo da atividade se-gura ora. Cap11ahsta no sentid 6 · d . dora para 1 d O pr pno e que os s6cios forneciam capital a companhia segura-' que e a pu esse oferecer a 'li • . . . . , do entre os s6cios. Esse . . . po ces a tercerros, com 1sso reahzando lucro a ser d1stnbm-

sociedade anönima Pornpo ~e-anV1dade seguradora e realizado hoje tipicamente sob a forma de - · opos11;ao a ele desen J • • que nao o lucro e sim a _ • vo veu-se no norte da Europa o npo cooperaovo, em ' prote~ao contra · d . -entre pessoas. Esse tipc de ati 'd d nscos e mesma especie foi o fundamento da assoc1a,;ao 
sociedade ~perativa-cf. ~ He segurado~a e praticado ainda nos dias de hoje sob a forma de 5d:'hstverstandnis und Ansehen der„ elt~nh, Versicherung- Solidarhilfe oder Glück.spiel? Gedanke zum 1e germanisch v ers1c erung cit 23 . • die ·nordeuropäische und di ' ., P· 4: "Die beiden Wurzeln der Versicherung, 
heu~:::~~aftliche _und die erwerb~ ro:anis~-mediterrane, wie die Historiker sie nenn~n, 
tlicben Rec~~i en zwei einzigen, nach d:S V ~ehe Wurzel, wie Soziologen sagen, spiegeln sich 
Gegenseitigkeito~en von Versicherungs m ersicherungsaufsichtsgesetz zulässigen privatrech-

4 Cf un 1D der Versicherungs~~emehmen wider, in dem Versicherungsverein auf 
Versicheru . Werner Mahr, Ein'"h . engesellschaft." 
b ngsWirtschaft · Y" rung in die \,1 • h astanre freqüonte ,_cit., p. 70-71 0 ns· d ers1c erungswirtscha.,. cit p 40-41 · e Peter Koch, Mas - 4> Settnh . . eo eine d' . y,, ., . ' fo nao apenas esses , arn efe1tos extrem c n 10 era mu1to ternido pois os acidentes eram nna de g ild 1atores fi amente dan ' d s de . u as: e pre · zerarn com q osos sobre as cidades e seus mora ore · mu11as P c1s0 lemb ue esse ti d . . b a colerivame essoas. Ai esta O fu rarque um incend' po e nsco passasse a ser combaudo 50. 

nte Contra os ris ndamemo Para 10 tem O poder de afetar indistintamente a vida cos de in , . que elas se • t ger Ccnd10 ao 1· ~ assoc1assem e procurassem se pro e ' nvcs de d -a otar formas individuais de prote,;ao. 
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denizac;:öes entre os associados„ As guildas contra danos de incendio logo se se
guiram muitas outras, em especial as guildas para protec;:äo contra os riscos de 
morte. 

As guildas tinham alcance territorial restritQ, limitando-se a pequenas comu
nidades. Os primeiros contratos associativos de rnaior arnplitude surgiram a par
tir do seculo XVI ern Hamburgo, Alemanha. Esses contratos acabaram convergin
do, em 1676, para a constituic;:äo da "General-Feuercasse", urna organizac;:äo sob 
a qual passaram a ser geridos conjuntamente.5 0 exemplo da "General-Feuercasse" 
logo foi seguido em diversas outras localidades, entre elas Londres (1680) e Co
penhague (1681). 

A experiencia das associac;:öes contra riscos evoluiu ao longo da seculo XVIII 
em duas vertentes: a primeira delas seguiu a tradic;:äo norte-europeia de coopera
c;:äo entre particulares, isto e, por iniciativa privada. Essa forma e que daria ori
gem as sociedades cooperativas modemas. De outro Jado, certas iniciativas esta
tais comec;:aram a ser notadas. Cidades e outros entes publicos comec;:aram a or
ganizar e gerir seguradoras que funcionavam sob as mesmas bases cooperativas 
dos contratos associativos privados.6 Essas seguradoras publicas, embora inicial
mente se ocupassem de riscos hoje vistos como tipicamente privados, lanc;:aram 
justamente as bases da atividade seguradora estatal no carnpo da seguridade so
cial, cujo desenvolvimento se faria notar a partir do seculo XIX. 7 

No que diz respeito as cooperativas privadas, diversos foram os ramos de se
guros em que elas surgiram. Devido aos parcos conhecimentos da tecnica 
securitaria, muitos desses empreendimentos fracassaram. Näo obstante isso, a 
forma cooperativa vingou e desenvolveu-se largamente em diversos paises. Pas
saremos, a seguir, a examinar as experiencias alemä e norte-americana, arnbas 
bastante ricas e vivas ate hoje. 

2.1 c;;ooperativas de seguros na Aleman1!a 

~Jl Ale~ nha, a experienct.~.~ill~.c&:!!ildas acabou levando, no inic!.2, do secul9 
XIX, ao sqrgimento de a_s_so_ciac;:Qe~cooperativas.~ O_trac;:o caracteristico dessas 
associac;öes e a r,,euniäo~d~ g,_es.s_oas~sujeitas a-riscos da_!llesma ~ cie, rom o ob
jetivo de que a indeniza~äo de um eventual sinistro seja suportada por todos. 6 

""' .... 

5 A adesäo a. "General-Feuercasse" era facultativa, porem a retirada era vedada - cf. 
Werner Mahr, Einführung in die Versicherungswirtschaft, cit., p. 43. 

6 0 mercantilismo prussiano do seculo XVIII foi um dos incentivadores da constituic;äo 
de seguradoras publicas, como, por exernplo, a Berliner Societät, fundada em 1718 para gerir con
tratos de seguro cooperativos contra incendio. 

7 Cf. Franz Büchner, Grundriss der Versicherungsgeschichte, cit., p. 324 s. 
8 Cf. Peter Koch, Versicherungswirtschaft, cit., p. 71. 
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. • e d 1 . de um Jado, os associados näo te-

fundamento desse tipo de assooa~ao up soe.qüencias de um sinistro; de outro, 
. . . 1 suportar as con 

riam como ~diVJdua m~nt: rmite que a associa~äo ocorra. 

a homogene1dade dos nsco pe . • cooperativas podiam funcionar de dois 

Ern sua fonna original, as assooatr~oess1· os custos de uma indenizac;äo devida a 
· d dividiam en e . 

modos: ou os associa os . . ou os recursos eram captados preVIamente e 

d 1 m virtude de um sm1stro, b' . d . d 
um e es e . d Ern ambos os casos o o ~etIVo os assoc1a os 

d d t, a ocorrenc1a este. ' . . 
guar ~ ~s a e . fb . contribui~öes de cada um e os custos das mdem
era anngrr o equili no entre as l . , . fi 

- 9 · - rtanto estabelecia-se sem fins ucranvos; sua umca -
za~oes. A associa~ao, po , . . .i. • d • • 

. d · re,·tos economicamente mdeseJc1veis e um sm1stro. To-
nahdade era re uzrr os e11 • • 

d 
· d s eram m· dividualmente segurados, e conJuntamente o propno 

os os assooa o 
segurador.10 

Do infcio do seculo XIX aos dias de hoje, as cooperativas de seguros se man

tiveram presentes na Alemanha sob a denominac;äo de "Versicherungsvereine auf 

Gegenseitigkeit" (VVaG) .. 11 

No ano de 199!t, estavam na Alemanha sob a supervisäo do "Bundesaufsicht

samt für das Versicherungswesen" (BAV) 310 seguradoras constituidas como so

ciedades anönimas, 91 cooperativas (VVaG) e 34 companhias seguradoras publi

c~. O BAV eo ente administrativo federal que fiscaliza e regula o mercado segu-

9 Conforme veremos no Capftulo 5, a equivalencia entre premios e indenizai;öes consti

tui o mais importante principio de gestäo das seguradoras. 

10 Werner Mahr resume com clareza os trai;os caracterfsticos das cooperativas de seguros 

alem~: "D_~ cha~ak.te~_tische Merkmal dieser Entwicklungslinie, gleichgültig ob die Initiative 

v~n eme~ ~ffentlichen Korperschaft oder einer schöpferischen Einzelpersönlichkeit ausging, ist 

die Ve~e~mgung der von derselbe~. Gefahr_ bedrohten Wirtschaften zu gegenseitiger Deckung 

d~r bet e!~lnen ~efallenen Schaden, sei es, dass die su leistenden Schadenszahlungen auf 

die bete,!tgten_ Wirtschaften umgelegt, sei es, dass die erforderlichen Mittel zwar vorher 

~;g~ammelt, ihr U~fang aber nach der Höhe der bei den Mitgliedern eingetretenen Schäden 

b ~ e~ werd~n. Viele derselben Gefahr ausgesetzten Wirtschaften steuern zusammen um die 
ei wemgen emgetretenen Verluste a 1 · h . ' 

(Versicherungsanstalten oder Ge -~szu~ eic ~n. [ ... ] _Die ~o ~ntstand_enen Assoziationen 

ihrem Ursprung verhaftet. Sie su:,e;:::r;:~eitsver~'.ne) ble~ben m ihrer soz10logischen Struktur 

Versicherungsschutses ohne jede Gewin :~tl~se ~lem zu dem Zweck des wechselseitigen 

sationenzugegenseitigerHilfe abern· h na s~c tfilr eine besondere Gruppe. Sie sind Organi

zu erzielen. Was so entstanden 'ist 
5

. t tu~ urch Angebot des Versicherungsschutzes Gewinne 

sondern Betriebsformen die den'Gm 1Il1 Wichrtschaftsilieoretischen Sinne keine Unternehmungen 
d . . . . , enossens aften nah t h All . . ' 

un s1e smd m ihrer Gesamtheitzugleich d V . h es e en. e Mugheder sind Versicherte 
handlungsfähiges Organ (Vorstand 1 . erd ers1c erer, repräsentiert durch ein für die Gesamtheit 

Versicherungswirtschaft, cit., p. 46-47/Iten e Beamte, Verwaltungsrat)" (cf. Einführung in die 

d 11 Apesar de as cooperativas terem s . 
oras consntufdas sob a forma de sociedade: ~~ndo presemes na economia alemä as segura-

~a:~:;a~t ::prese~tar substancialmente a fo~a~:~r em _sua _maior parte ainda no ~eculo XIX, 

em boa pane ~:s~an~as. As companhias seguradoras d;~m_zai;ao empresarial no setor, em detri

lo XIX. Cf. Franz B~:ho de concentrai;äo empresarial das seoJe, :mo, por e_xemplo, a Allianz, säo 
ner, Grudnss der Versicherungs h _&hura ~ras constttuldas durante o secu-

. gesc 1c te, cu., p. 324_ 
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rador alemäo. A atividade seguradora na Ale h , , 
- d · . man a e tambem controlada por 

6rgaos esta uais, nos qua1s estavam registradas 
• d , no mesmo ano de 1994 1 480 

pequenas cooperatlvas e seguros atuantes nos m · . d ' .' , 
• 'd 'd d . . ' a1s vana os ramos (preV1den-

c1a, v1 a, sau e, anos matenais, acidentes pessoais etc.)_ 12 

O numero de companhias seguradoras vem crescendo ' Jn· · .i. 1 no u mo me10 St:CU o 
(196?: 135; 1980: 233; ,1990: 291), ao passo que O numero de WaG diminuiu 

d_rasn~amente nesse penodo (196~: 707; 1~80: 438; 1990: 368). Porem a parti

cipac;ao de !11ercado das co?perat1vas contmuava expressiva em 1994: 23,So/o, 

contra 65,5 Vo das companh1as seguradoras privadas e 8 50¾0 das com hi _ 

d 
'bl' 0 

, pan as se 
gura oras pu icas. , ramo em que as WaG säo especialmente fortes na Alema-

nha e o de seguro-saude. Nele, sua participa~äo em 1994 continuava a ser majo

ritaria: 50,4%.13 

Especialmente notavel na Alemanha, como evidenciam os dados acima e 0 

elevado numero de pequenas cooperativas. Elas se diferenciam das grandes ~oo

perativas em dois planos distintos: econömico e jurfdico. 

No plano econömico, as grandes cooperativas atuam em concorrencia direta 

com as companhias seguradoras. 14 Elas säo capazes de oferecer seguros em todo 

o territorio nacional. Os segurados säo em sua maioria s6cios da cooperativa, porem 

esta tambem contrata seguros com näo-socios. 

As pequenas cooperativas tem um escopo bastante diverso. Sua area de atua

c;äo e normalmente restrita a poucas cidades, no maximo a uma regiäo equivaJente 

a area de um Estado da Federac;äo. Elas contam com um numero reduzido de as

sociados, em geral ligados por alguma caracteristica comum bastante peculiar, cujo 

conteudo pode variar significativamente: ora trata-se de pessoas empregadas numa 

mesma empresa ou atividade profissional, ora de pessoas sujeitas a um risco da 

mesma especie, ora de empresarios atuantes na mesma industria. 

Assim, empregados de uma grande empresa podem forrnar uma pequena WaG 

para obter um seguro adicional contra riscos espedficos de saude a que estäo sujei

tos. Os recursos financeiros necessarios para dar inicio a atividade seguradora po

dem vir da empresa, que empresta tais recursos a juros baixos aos empregados. 

Outro exemplo tipico eo da associa~äo de pessoas pertencentes a uma deter

minada classe profissional - e. g., profissionais liberais, tais como medicos, advoga-

12 Cf. Erich R. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, cit., P· 489. 

13 Cf. Erich R. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, cit., p. 489. 0 autor apres~nta ~uitos 

outros dados estatfsticos bastante interessantes. Par exemplo, apesar da queda de parnopai;ao da_s 

WaG, no perlodo de 1951 a 1994, de 31,6% a 23,5%, em te~os absolutos o _vo~ume de contn

buii;öes a elas elevou-se de DM 3,2 bilhöes (1962) para express1vos DM 51,4 b1lhoes (1994). 

14 Cf W Mah E. ,,:;;hrung in die Versicherungswirtschaft, cit., p. 302: "Praktisch ist 
. emer r, m,u . . k · · d 

der Geschäftsbetrieb und die Geschäftshandhabung eines grossen Gegenseltlg e1tsverems von em 

einer Aktiengesellschaft kaum noch zu unterscheiden." 
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tra riscos tipicos da classe, como e o 
dos etc. - com o objetivo de se segurar con 

caso do erro profissional. d determinado bem, cuja prodw;äo ex-

fi 
. . m se os produtores e & • • d Por m, 1magme . - . . . P a se proteger contra os e1e1tos m ese-

perimenta riscos amb1enta1s especia1sd. mar se associar e criar um fundo destinado 
•.( • d 'd ntes tais produtores po e . Jave1s e ac1 e , d ociados venha a causar ao me10 am-
~ - de danos que qualquer os ass " reparac;ao . ifi O de uma industria muito provavel-
b. te Corno se trata de um nsco espec c ' 
~:~te.seus participantes saberäo avalia-lo melhor que qualquer segurador. _s~be-
- b1. d di'das de seguranra mais eficazes do que aquelas ex1g1das 

rao tarn t:ffi a otar me .., _ . 
h

. seguradora assirn como poderao controlar melhor entre s1 a 
por urna compan 1a , . 
aplicac;äo de tais medidas. Tudo isso leva a crer que, em mmtos casos, a_ coopera-
tiva tera condic;öes mais eficazes e rnenos custosas de ofere~er protec;ao contra 
riscos, se comparada a uma grande companhia seguradora. E exatamente nesse 
cenario quese desenvolve a pequena WaG na Alemanha. 

o plano juridico acompanha essa realidade. Com efeito, para que uma coo
perativa seja considerada uma pequena WaG, sua atuac;äo deve se restringir a 
determinada materia, area ou drculo de pessoas. 15 A Juz desses requisitos, cabe 
ao ente administrativo competente enquadrar uma cooperativa como pequena 
WaG e lhe aplicar o regime juridico pr6prio.16 

Tal regime juridico contem regras especiais a serem observadas. Enquanto a 
grande WaG segue praticamente as mesrnas norrnas aplicaveis as sociedades 
anönimas, 17 a pequena WaG esta sujeita substancialrnente as regras do 
"Versicherungsaufsichtsgesetz" (VAG). A primeira e rnais irnportante conseqüen
cia disso e que ela esta proibida de contratar seguros corn quern näo seja seu as
sociado.18 

15 VAG § 53 primeira parte· "V · d' b · .. dem Personenh . , h b . erem~, ie esttmmungsgemass einen sachlich, örtlich oder 
eise nac eng egrenzten Wirkungskreis haben ... " 

16 Cf. Erich R. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, cit., p. 660. 
17 Cf. Emil Frey, Organisationsformen der vl . h . por determina~äo expressa do "Versi'ch , _cherSrc erungsunternehmen, clt., p. 23. Isso ocorre 

6 
- . erungsau,s1 tsgesetz" A d w . rgaos mtemos que uma sociedade anö . ("Auf . h · gran e aG possm os mesmos 

que no caso das WaG se chama "M1't li nund a sie tsrat", "Vorstand" e "Hauptversammlung" 
. - g e erversammlung''). fu · ' entre s1 sao em tudo semelhantes a d . , 0 nc10namento e o relacionamento 

anönimas alemä. De outro lado na ;: e um~ocied_ade anö_nima regida pela lei das sociedades 
Supervisäo ("Aufsichtsrat'} Os 'associ ~uena aG na? e obngat6ria a existencia do Conselho de 
presentar por terceiros na assembleia ~ .. ~~; ~? ~ontrano da grande WaG, näo podem se fazer re
ta essa possibilidade no estatuto. 1 g ie erversammlung''), salvo se expressamente previs-

18 VAG,§ 53, ultima pane: "Versicher 
rungsnehmer Mitglied wird, dürfen nicht „b ungen gegen festes Entgelt, ohne dass der Versiche

u ernommen werden." 
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Essa restric;äo pöe ern evidencia a natureza ti' · · · 
W A 

.. • . . p1carnente associativa da peque-
na aG. consequenc1a d1sso e que ela näo e t, · · ~ • 'd d . s a SUJe1ta as norrnas espedficas 
da atlVI a e empresanal, salvo quando expressamente · 1 • 19 . . preVIsto ern e1. 

Outra d1st1nc;äo irnportante da pequena WaG em J - ~ d ·d 
d bl

.(• " . . re ac;ao a gran e res1 e nos 
poderes a assem 1::1a ( M1tghederversarnrnlung") Enqua t ' J · d ' -. _ .( . . n o na u tima a irec;ao 
da assoc1ac;ao esta necessanamente entregue a direton·a ("V t d") · · 

1 
. . . ors an , na pnme1-

ra a assemb e1a esta normalmente ac1ma da diretoria e Jh d t · d' -

d 
· 'd d · • e e ermma a irec;ao 

as at1v1 a es soc1a1s. Ern consonäncia com essa caracteri'st1·ca t t t d 
d 1

. . , o es a u o a pe-
quena WaG po e 1m1tar severamente os poderes de representac;äo da diretoria. 20 

Fica claro, portanto, que a estruturajuridica da pequena WaG e d d ~ · - d , a equa a a 
assoc1a~ao . e um n umero menor _de pe~soas. Por outro Jado, e notavel que O po-
der dec1s6no dessas pessoas ~ mmto maior, o que faz desse tipo de associac;äo um 
excelente vefculo de expressao da vontade individual no campo econömico sem 
que se percam as vantagens da ac;äo coletiva em pro! de um interesse comdm. 

Apesar do evidente carater contratualista da pequena WaG (o interesse so
cial e orientado quase diretamente pelos interesses dos associados), a preserva
c;äo da associac;äo e essencial, pois a atividade seguradora assim o exige. A razäo 
disso e simples: os contratos de seguro säo tipicos contratos de Jonga durac;äo, que 
dependem da manutenc;äo de provisöes adequadas para que cumpram sua finali
dade de segurar deterrninado interesse. Essa caracteristica fundamental da ati
vidade seguradora impöe que o estatuto da pequena WaG fixe Jimites ao exerd
cio da vontade individual. 0 principal deles e a previsäo de severas restric;öes ao 
direito de retirada do associado. Corno regra, a retirada s6 e permitida ao terrni
no da relac;äo juridica decorrente do contrato de seguro. 21 

A experiencia alemä, como alias toda experiencia europeia em materia de 
cooperativas de seguros, exerceu enorme influencia sobre a atividade seguradora 
nos EUA, onde desde o inicio as cooperativas tiveram papel importante no desen
volvimento dessa industria. E o que se vera a seguir. 

2.2 Co_operativas de seguros nos EUA 

rjos EUA_,_äs companhias fundadas na cooperac;äo representam metade de todP 
seguro de vida em vigQr e um quarto de todo seguro de propriedade e responsabiji-
9M!e. Alem disso, o volume anual de neg6cios realizados pelas cooperativas 

19 A pequena WaG näo esta obrigada, por exemplo, ao arquivamento no Registro de 
Comercio, porem deve observar as mesmas normas contabeis aplicaveis a sociedades comerciais 

(VAG,§ 53, combinado com o § 16). 
20 Cf. Erich R. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, cit., p. 665 s. 
21 Cf. Erich R. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, cit. '. p. 552 s. 0 pr6pri? VAG dispöe no 

§ 20 que "(d)ie Mitgliedschaft endigt, soweit die Satzung mchts anderes bestimmt, wenn das 

Versicherungsverhälmis aufhört". 
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. d que aquele reaJizado por cooperati-
de vida e ma1or o . 22 

especiaJizadas em seguro tro segmento da econom1a. 
• d em qualquer ou . . . 

vas de consum1 ores 'd fl esceram nos EUA a partir da pnme1ra 

As cooperativas de seguro de VI a. 
0
c~pais razöes atribuidas a pratica desse 

;. 1 XIX säo duas as prm b d' 
metade do sc:cu o · . -0 

sociedade de capital. Am as 1zem res-

seguro sob a forma de cooperauva, e na d 'd 

eito a natureza do contrato de seguro e VI a. . 

P . . e im ortante considerar que o seguro de VIda depende da 

Em pnmeiro llugar, . ~ tabelas de mortalidade para se desenvo]ver ade-

precisäo de calcu os atuanais e fi . 

0 
s ciencias atuariais näo eram su c1entemente avan-

quadamente. corre que a . 
;. l XIX de tal modo que as ap6lices geravam nscos tanto para os 

\adas no sc:cu o , d · · 

d nto Para O segurador Se de um Iado, o segura o estava SUJe1to a 
segura os, qua · ' c 1. 
näo receber O esperado do segurador, ou ate mesmo que este 1a 1sse por ma ges-

täo tecnica de outro o segurador enfrentava dificuldades em compor adequada

mente sua; provisöes e receber o retomo adequado por seus investimentos. 

Esse quadro Ievava os seguradores a cobrar premios elevados de seus segura

dos, assim obtendo a margem de seguran~ necessaria para gerir contratos de longa 

dura\äo. 
A segunda razäo para o florescimento das cooperativas e que os contratos de 

seguro de vida das companhias seguradoras eram do tipo "lock-in". Estas cobravam 

premios relativamente elevados no irucio do contrato, e se recusavam a devoJve-Ios 

caso o consumidor desistisse do contrato antes de seu tennino. O efeito dessa prati

ca erajustamente prender o consumidor na rela~o contratual ("lock-in"). Eie se via 

impedido de optar por uma ap61ice melhor ou simplesmente desistir da sua, pois 

qualquer dessas escolhas impJicaria elevadas perdas financeiras. 

As principais caracterfsticas dos contratos de seguro de vida - incertezas fu

t~ras e "!ock-in" - tinham por efeito estimular a formac;äo de cooperativas. Ara

zao era ~IIDples: o que o interessado perdesse enquanto segurado ganharia enquan

~o associado ?a _coope~ativa e vice-versa. A solu\äo da cooperativa evitava a co

~an\a de ~remios mrus ele~ados co?1o mecanismo de defesa contra incertezas 

turas, po1s numa cooperativa os premios mais elevados poderiam ser cobrados 

sempre_ que necessario, sem que o segurado se sentisse prejudicado por isso. 

ame~::::~~:i:e~~;::::~:d aoe en:rar no mercado de seguro de vida norte-

mente os pre\os das apolice 
O

s cu O ~ foram capazes de reduzir sensivel

nhias organizadas sob a ft s ~m co~para\ao aquelas oferecidas pelas compa-

orma e soc1edades de capitais. 23 

22 Cf. Henry Hansmann Th . 
23 Cf. Henry Hansma ' e Ownersh1p of Enterprise, cit., p. 265. 

acima ex nn, The Ownership of Ente · · 

the comp~onystoto' ob ahutor conclui: "With the policyholderprsrrsase, CJt., p. 269 s. Baseado no raciocfnio 

e ave oppon · · owners there · li 1 · 

company can simply establish ~':nca1z in set_ting the level of riski;ess of i;: tt e mcentive for 

reserves adequate for the o~m. _premmm for its policies th . h' reserves. A mutual 

most pess1m1snc forecasts of mon r at IS igh enough to provide 
a lty, rate of return on investments, 

-
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Ja o seguro de propriedade e responsabilidad . . , _ 
. - - d . e ass1stm a evoJu\ao das coope-

ranvas nao em razao as mcertezas da contrat - d 1 
-

· d d J d a\ao e onga durac;ao mas em 

virtU e os e eva os prec;os cobrados pelas comp nhi ' 

pagavam elevado premio para risco baixo decida1·ra as segu~adobras. Empresas que 

. E c • m se umr so a forma de coo-

perat1vas. sse 1enomeno ocorreu nos EUA ao Jongo do seculo XIX. 

0 fato de as cooperativas de seguro de propriedad 6.1.d d . 

d 
· - d e e responsa 1 1 a e surg1-

rem a assoc1ac;ao e empresas pertencentes a uma mesm · d • • c 'li 
t · · - d • ft a m ustna 1ac1 tava 

eno~emen ~ ~ aqmsic;ao e m ormac;öes sobre essa mesma industria. Tais infor-

mac;oes perm1t1am que as cooperativas avaliassem e selecionassem melhor os ris

cos a segurar. 

A conseqüencia foi uma reduc;äo generalizada no vaJor d • · · · 
. . . 

os prem10s para mve1s 

s1gruficat1vamente meno!es ~o que aqueles oferecidos pelas companhias segurado-

r~s. ~tas, por su~ ~ez, na~ d1spunh~m de informac;äo e tecnica suficientes para dis

~~ir en~e espec1es ?e nscos. Ass1m, por exemplo, todos os segurados contra in

cend10 senam submeudos a um prec;_o ~nico de seguro contra incendio, indepen

dentemente de o segurado ser uma fabnca de explosivos ou de aJimentos. 

Outra vantagem da c~~perativa e que ela realizava inspec;öes nas instalac;öes 

dos ~e~rados, o q~~ perm1t1a conhecer melhor o risco e tixar mais adequadamente 

o prem10. Essa pratlca resultava em servic;os de melhor qualidade e menor custo. 

As i~spec;öes tambem permitiam a adoc;äo de medidas de seguranc;a e redutoras 

de nsco. No entant~, como representavam um custo para o segurador organizado 

sob a forma de soc1edade de capitais - cujo efeito seria reduzir sua margem de 

lucro -, seu incentivo para adotar praticas desse tipo era pequeno em compara

c;äo com a cooperativa. 24 

Näo obstante seu grande desenvolvimento na industria de seguros norte

americana, veremos a seguir que as cooperativas enfrentaram, em relac;äo aos 

seguradores constituidos sob a forma de sociedades de capitais, grande desvan

tagem competitiva: o acesso a capital. A conseqüencia dessa desvantagem e que 

estes acabaram superando o crescimento das cooperativas nos EUA. 

3 SQciedades de capitais 

A outra origem his.12rica do seguro encontra-se no transporte maritimo m~

diterrän.eo. Suas origeJ!s säo anteriores a Idade Media, quando comerciant_es 

fenicios, gregos e romanos parecem ter se utilizado de uma forma interessante de 

and inflation; then, if and when events turn out better than a worst-case forecast, the excess re

serves can be Jiquidated and returned to the policyholders as dividends. The difficulty of market 

contracting between cornpanies and policyholders is eliminated by eliminating the market and 

replacing it with an ownership relationship." 

24 Cf. Henry Hansmann, The Ownership of Enterprise, cit., p. 279 s. 
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• 0 mar- 0 chamado "empres-

d 
. osas incur.soes,n . 

resqingir os riscos advindos as peng 

timo maritimo". . quema· um capitalista empres-
,. · gmntees · - - . 

O emp~estil!!Q. mann_mo segu1~ ~ e a romessa de, que_este, na h1p6tese d: 
tava dinherro a um armador, median P- rto de origem, retornasse ao cap1-

sucesso em sua viagem_ e retomo se~ro ;
0 

-~ a~ a viagem fracassasse e o 

talista a quantia empresta&~, alcresc1 a_ ;;s~ deixavam de ser d~ 2s 

navio se perdesse, tanto cap1ta quanto 3u _ __._ -= . ri . d . d 

. . • ra na Idade Media, o empresnmo ma nmo eIXou e 

Co~ a pro1b1r;ao da usu d volveram formas altemativas. Uma delas con-

s~r prancado, porem Jo~o :~ ems:timo em duas partes: um emprestimo sem juros 

s1sna em separar o emprt:SuwO . a1· · 

d 
· d m segundo contrato pelo qua! o cap1t 1sta sena remu-

ao arma or, assoc1a o a u , 
nerado pelo risco que corria ao emprestar os recursos. 

o r6ximo passo foi a criar;äo de uma ficr;äo: um terceiro näo ligado direta

mente ~o transporte maritimo declarava ter recebido um em~restimo do ar~ador, 

que näo precisaria ser pago na hip6tese de sucesso de sua viagem; caso a VIagem 

fracassasse eo navio se perdesse, o terceiro teria que devolver ao armador o va

lor correspondente ao emprestimo ficticio. Para que corresse esse risco, o arma

dor Jhe pagava certa quantia em dinheiro. 

Uma vez abandonada essa ficr;äo, o contrato de seguro maritimo estava pra

ticamente formado. Nesse novo esquema juridico despido de ficr;öes, restou ao 

segurador somente a obrigar;äo de realizar um pagamento ao armador na hip6te

se de fracasso no empreendimento. A contrapartida dessa obrigar;äo era o recebi

mento de determinada quantia, que se justificava justamente pelo risco assumido 

pelo segurador.26 

0 seguro maritimo assim delineado surgiu na Peninsula Italica no seculo XV. 27 

A razäo_ para tanto e simples: as cidades-estados italianas despertaram para a 

modem1dade antes de outras partes da Europa. Essa modernidade estava asso

ciada ao comerci_o e_ a vida urbana. Veneza se desenvolveu especialmente por causa 

de seu porto, pnnc1pal entreposto comercial entre a Europa e o Oriente. Floren

r;a, ~or ~ua_vez, era a cidade !ndustrial por excelencia. Os tecidos eram sua princi

pal 1~d:15tna. Tarnbern eram 1mportantes o vidro de Veneza e os produtos de metal 

de Milao.28 

25 Cf. Gierke apud Werner Mahr Ei ifüh . . . 
Tarnbern Erich R. Prölls Versicherungs ., '. h n rung m die Versicherungswirtschaft cit. p. 48. 

' UlljSIC ISgesetz Clt p 492 ' ' 
26 Cf. Werner Mahr Einfüh . . ' ·, · · 
27 Cf An . , . ~ung in die VersicherungswirlSchaft, cit., p. 49 s 

. - . . t1gono Donati e G1ovanna Vol p . . . 

5. ed. , M1lao: Gmffre, 1999, p. 8-9. pe utzolu, Manuale d1 diritto delle assicurazioni, 

28 Cf. Peter Burke, 0 Renascimento lt 1. 
Alexandria, 1999, tradu~äo de Jose Rubens sa· ian?: Cultura e Sociedade na ltcilia Säo Paulo Nova 

1que1ra, p. 264-267. ' , 
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. dN~ Peninsula It~ica da baixa Idade Media, a economia familiar tradicional 

a~ aflimper~va, por m O capitalismo avanr;ava precocemente. O poderio econö-

m1co orenttno, por exemplo repou b · I • 
. , . , . , sa su stancia mente numa complexa ligar;ao 

entre mdustna texttl, comercio e finanras De 1· , · FI f d , · d 
I" al muito 6 A ~ · rnc10, orenr;a az o negoc10 e 

a ~o pr spero. os poucos, a Ja cede lugar a seda mais rentavel porque 

Prancamente um monop61io dos fl n· o ' · 
. . . , oren nos. papel dos mercadores cons1ste 

m1c1almente e_m fomecer materias-primas aos artesäos, adquirindo em seguida os 

produtos ~abncados, de ~uj,o t~anspo~e e revenda se ocupam. Nasce af a ativida

de banca~a, ~to das ex1genc1as tecmcas do comercio. Suas funr;öes säo facilitar 

a transferencia de fundos entre cidades e resoiver os probiemas de cämbio decor

rentes da existencia de diversas moedas. 

E tambem nes.:'e contexto que floresce a atividade seguradora, inicialmente 

oferecendo ?roter;ao contra riscos maritimos. Logo ela se expande para diversas 

outras Iocahdades na Europa. No entanto, foi somente no infcio do seculo XVIII 

que se constituiram as primeiras grandes companhias seguradoras dedicadas aos 

seguros maritimo e contra incendio. A seguir, veio o seguro de vida. Foram essas 

companhias que comer;aram a operar sob bases verdadeiramente racionais, utili

zando-se das ciencias atuariais como instrumento de planejamento de suas ativi

dades. 

0 trar;o caracteristico de todos esses empreendimentos era sua natureza pu

ramente mercantil: capital era colocado a disposic;äo de certa organizar;äo, com o 

objetivo exclusivo de realizar lucro mediante a oferta de seguros. Esse tipo de 

atividade seguradora estruturou-se sob a forma de sociedades de capitais, que mais 

tarde evoluiram para as modernas companhias seguradoras. 

Ao longo da evolur;äo ocorrida durante o seculo XIX, houve grande prolifera

r;äo de sociedades seguradoras constituidas em bases racionais, v. g., conhecedo

ras da tecnica securitaria. Tais seguradoras se expandiram em diversos novos ra

mos de seguro privado. Data tambem desse seculo o surgimento do resseguro, 

assim como a constituir;äo de entes estatais para supervisionar o mercado de se

guros. Näo menos importante que todos esses acontecimentos foi o surgimento, 

na segunda metade do seculo XIX, dos chamados seguros sociais. 29 

As sociedades seguradoras do tipo capitalista representam a pratica securitaria 

orientada para a obtenr;äo de lucro, por oposir;äo as sociedades cooperativas, 

orientadas para a proter;äo de seus s6cios contra determinado risco. Essa diferen

r;a de objetivos tem profunda conseqüencia sobre o crescimento das cooperativas. 

Seus s6cios näo estäo interessados em reter e reinvestir capital na seguradora, a 

näo ser no limite do quanto seja necessario para garantir o adimplemento, por parte 

desta, das obrigar;öes previstas nos contratos de seguro. Alem disso, a seguradora 

cooperativa näo admite s6cios estritamente capitalistas, o que restringe o univer-

29 Cf. Franz Büchner, Grundriss der Versicherungsgeschichte, cit., p. 324. 
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d "bili"d d d aptariio de recursos Da{ decorre a maior dificuldade em so e poss1 a es e c ,..- · 
obter capital para suas atividades. . . A seguradora que se estrutura como socied~de ~e cap1ta1s, ao ~ontrario, e focada em captar recursos financeiros: seus s6c1os sao uma fonte drreta desses recursos e tem todo interesse em fomecer tanto capital a segurad~ra quanto seja necessario para que ela realize lucro. Se mais capital repre~entar ~ais lucro, grande sera O estimulo para que os s6cios invistam cada vez mais. Cons1derando que capital e O principal insumo da atividade, toma-se clara a vantagem competitiva que uma seguradora do tipo capitalista tem em relac;äo a uma cooperativa. 

III~ 

Säo esses os principais fatores que levaram as sociedades capitalistas de seguros a se expandir e a dominar os mercados de seguro mundiais. Vejamos um pouco mais detidamente as experiencias alemä e norte-americana. 

3.1 Cornpanhias seguradoras na Alemanha e nos EUA 

As modemas companhias seguradoras alemäs e norte-americanas comec;aram a se formar ainda durante o seculo XIX. Ao longo do seculo XX, essas companhias iniciaram um movimento que perdura ate hoje, sem dar sinais de que cessara: 0 movimento de concentrac;äo de capital, seja pela aquisic;äo de seguradores menor~s por grandes companhias, seja pela formac;äo de grupos de seguradores, seja amda pela formac;äo de conglomerados de servic;os financeiros. 30 
Na Ale~anha, esse movimento tem sido acompanhado de um lento, porem firme, crescimento das companhias seguradoras em relac;äo a totalidade do mercado ~e seguros. Ern 1994, essas companhias representavam 65,5% do mercado alemao._ Ern alguns ramos, como o de seguro de vida, essa participac;äo chega a express1vos 71% contra 18,3% das cooperativas.31 
No~ EUA, a excec;äo d~ seguro de vida, os demais ramos säo hoje dominados por socredades de capital. ~ o caso, por exemplo, dos ramos de propriedade e acidentes, em que as dez maiores seguradoras säo todas sociedades capitalistas. 32 

. 0 ~ovimento conce~~aci_onista, associado a expansäo das seguradoras do tipo ~ap1t_alis?1, gerou consequencras econömicas importantes na Alemanha e nos EUA. primeira delas e que as companhias seguradoras passaram a concentrar cada 

30 Para uma analise da concentrarä d 1 ·d . , . go do seculo xx cf w Mah . .. ' 0 esenvo VJ a na mdustna securitaria alernä ao Ion-' • emer r Einführung · d' V • h . uma analise atual do agrupamen;o d . d ; ie ersic erungswirtschaft, cit., p. 305 s. Para Künftige Konzernstrukturen deutsch:/~~~:i:h es se~uradoras na J\lemanha, cf. Dieter Farny, Festschrift für Egon Lorenz zum 60_ Geburts Karerer, m Recht und O~onomie der Versicherung: p. 205-221. tag, lsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 1994, 
31 Cf. Erich R. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, cit., p. 489. 
32 Cf. Kenneth J. Meier, The Political Econo ,, . p. 7. my 01 Regulanon - The Case of Insurance, cit., 
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vez mais capital, sobretudo , na 1Orma de reserva • - . sou a gerar resultatlos financeiros d . s e provisoes, cuJa aplicac;äo pas-d d . ' . d ca a vez mais rel es e o m1c1O a decada de 80 ta· ul evantes. Ern ambos os paises 1s res tados d • • ' dos resultatlos operacionais.33 a qumram peso significativo ao lado 

A irnportäncia dos resultatlos fin . a ampliac;äo do foco de interesse d ance1ros le~ou a uma segunda conseqüencia: tos no mercado financeiro Foi· e a! co:npanhias seguradoras para investirnen-. sse 1enomeno entr -atividade seguradora a se a ro . , . ' e outras razoes, que levou a instituic;öes financeiras. 34 / ;rnar nas ulnrnas duas deca~as das atividades de - , , · , ce O que a eSttutura empresanal do tipo capitalista nao e a urnca responsavel por essa tendencia na industn·a secun·tan' . al -· d . a erna e none-amencana, e resto perceb1da no mundo todo 35 M 1 
, . . . . as parece c aro que ela ao ele-ger o soc1O cap1tahsta como figura central da orgaru'zara-0 em · 1 ' · ul . . .,. presana , esnrn a que os mteresses traz1dos para dentro da sociedade seJ·am d ' t . . . , . e cara er puramente ca~1t~1~t~, 1s~o, e, onentados para o lucro. Se O Jucro no neg6cio operacional dimmm, ~ mevitavel que ela passe a ser orientada para investirnentos no mercado financerro. 

4 Evolu~äo hist6rica e regula~äo da atividade seguradora 

Os apontamentos hist6ricos deste capitulo nos conduzem a duas imponantes ponderac;öes relativas a regulac;äo da atividade seguradora. 
A primeira delas e que a hist6ria nos mostra que as seguradoras podem espontaneamente, a depender dos interesses presentes ern seu interior, visar a fins diversos do lucro e näo obstante florescer em sistemas econömicos capitalistas. Referimo-nos aqui as cooperativas, em especial as de pequeno porte, que ainda hoje representam um relevante meio de obtenc;äo de protec;äo securitaria nos EUA e na Alemanha. Essa forma espontänea de organizac;äo societaria rnerece ser estimulada pela regulac;äo estatal, pois os resultatlos que ela e capaz de gerar säo comprovadamente positivos. Esse ponto sera retomado e aprofundado nos Capi-

33 Cf. Horst K. Jannott, Interdependenz von Versicherungstechn!sch~m und Allgemeinem Geschäft in Staat, Wirtschaft, Assekuranz und Wissenschaft. Festschrift für ~obert ~chwebler, Karlsruh; Verlag Versicherungswirtschaft, 1986, p. 259-260; e Dieter Famy, N1chtvers1cherungs-, .. d p .. · b darf in der Schaden-/ Unfallversicherung oder: Versuche und technische Ertrage un ranuen e . . 48Z Versuchungen des Cash flow-Underwriting, in Vers1cherungsw1rtschaft, 1983, p. • _ No ue diz respeito especificamente ao Brasil, vere_mos no Cap!tulo 2 que a regula~ao 34 q b' tribuiu para que as atmdades de bancos e seguradores se da atividade seguradora tarn cm con 
aproximassern. 

· d All · I t rdependenz von Versicherungstechmschem un gemeinem 35 Cf. Horst K. Jannott, n e 
Geschäft, cit., p. 259-260. 
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d da Cooperaräo como fundamento de regulac;äo da 

tulos 6 e 9, quan o trataremos ')' 

atividade seguradora. , . 

A d d ~ di'z respeito as duas tendenc1as apontadas entre as 
segun a pon erai;ao . , . 

seguradoras do tipo capitalista: concentrai;äo econöm1ca e dependenc1a cr:scen-

te de resultados financeiros. Essas tendencias refori;am a natural preocupac;ao que 

0 regulador da atividade seguradora deve ter com a segura~nc;a e estabilidade fi

nanceira das companhias. As justificativas para tal afirmai;ao e seus reflexos so

bre as normas reguladoras do mercado de seguros seräo analisados na segunda 

parte deste livro, em especial nos Capitulos 6 e 9. 

Feitas as ponderai;öes acima, seria natural que passassemos ao exame das 

companhias e cooperativas de seguros no Brasil. Isso, porem, s6 sera feito no Ca

pftulo 3. Antes convem expor a evolui;äo hist6rica da regulac;äo da industria se

guradora nacional, o que sera feito no Capitulo 2. 

2 

E~o~u~äo Hist6rica da Regulac;äo da 
Attvidade Seguradora Privada no Brasil 

1 Introdu~äo 

~ p6sito do presente capitulo e examinar como a regulai;äo da atividaqe 

seguradora privada evoluiu ao longo do seculo XX. O estudo do tema revelou ten

dencias na regulai;äo que podem ser divididas em periodos hist6ricos. Os t6picos 

a seguir tratam de cada um desses periodos. 

0 primeiro deles se inicia em 1901 com a publicac;äo do Regulamento 

Murtinho e vai ate 1930. 0 segundo periodo - de 1930 a 1945 - e fruto da era 

Vargas e tem seu momento mais expressivo na criac;äo do Instituto de Resseguros 

ci..o Brasil em 1939. 0 terceiro periodo, por sua vez, inicia-se em 1945 e vai ate 

1964, sendo marcado por uma tenue liberalizac;äo do mercado de seguros. Essa 

tendencia e revertida a partir de 1964, quando a maior intervenc;äo do Estado na 

atividade seguradora volta a ser o trac;o marcante da regulac;äo. E nesse contextQ 

que ocorre a edic;äo do Decreto-lei nQ 73, de 21 de novembro de 1966, ainda hoje 

o principal corpo de normas reguladoras dessa atividade. Por firn, as decadas de 

80 e 90 representam um novo perfodo, em que a liberalizac;äo e a desregu

lamentac;äo passam a caracterizar a intervenc;äo estatal no mercado de seguros. 

Passemos a analise detida de cada uma dessas fases. 

2 Regula~äo e fiscaliza~äo da atividade seguradora ate 1930 

Ate fins do seculo XIX, o Brasil era marcado por lac;os especialmente fortes de 

dependencia estrutural em relac;äo a Inglaterra. A dependencia econömica deixa

va o pais exposto a influencia politica. Näo~e por outra raz!o q~e os ~ngleses pos

suiam privilegios comerciais em comparac;ao a outras nac;oes, mclus1ve Portugal. 

, 
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. 'ficativo do numero de cornpa-

rifi aumento s1gnI . 1 

E, nessa epoca que se ve ca O il I crescente f]uxo comerc1a entre 
o Bras pe O J' d }. 

nhias de navega\äo nas rotas eo~ ,_ es do continente europeu, a Ja as d 

nosso pais e a Europa - grande~ impfior~a\o 
- da economia ca eeJra. . 

crescente exporta\ao h'as de navega<;äo e pelo cresc1rnen-
n äo das compan 1 

Estimuladas pela pro 1 era\ . companhias seguradoras estrangei-

to econömico brasileiro, come~aram a s~rglf ·nglesa 1 

ras em nosso pafs, a maioria delas de ongem 1 . . - d , d . 

. . ovimento cresceu com a pubhca<;ao o Co igo Co-

No campo Jurfdico, esse m . 
0 

pn'me;r0 conJ·unto de normas relativas a 
. 1 B i1 · m 1850 que traz1a ... 

merc1a :as eiro e ' , Ai da que versasse apenas sobre seguros rnarfti-

contrata\ao de seguros no pais. n d 1 

mos, o C6digo Comercial facilitou a elabora\äo dos contratos e s~guro ern gera , 

· b I dir ·tose deveres das partes contratantes que seMrarn corno urna 

po1s esta e eceu e1 2 

especie de roteiro para o exercicio da atividade seguradora. . . 

Pode-se dizer que, ate o inicio do seculo XJJ, o contt:o!e estatal _sobre a _atlV!

dade seguradora era praticamente inexistente. Os ~eqms1tos pa~a mstalai;ao no 

pafs eram minimos, e näo havia qualquer preocupa\ao com a sohdez das cornpa

nhias. 
Nesse perfodo, o know-how da atividade seguradora vinhajustarnente do ex

terior, em especial da Inglaterra. De 1860 a 1913, 54 seguradoras estrangeiras se 

instalaram no Brasil, dentre elas 28 companhias inglesas, aproveitando-se da au

sencia de barreiras a entrada no mercado brasileiro. 4 

Assim, os tra\os marcantes da regula\äo, ate o infcio do seculo XX, säo a 

inexistencia de preocupa\äo com a higidez econömico-financeira das cornpa

nhias seguradoras e a ausencia de barreiras ao capital estrangeiro. 

d"d 1 "A primeira autoriza~äo de funcionamento de seguradora estrangeira no Brasil foi con

~: 1 a e"! 1862 3 Gar~ntia da Cidade do Porto - Companhia de Seguros. Seguiram-se-lhe mais 32 

Es
m
6
panhias, sedndo tres portuguesas, 19 com sede na Grä-Bretanha (destas uma originaria da 

c c1a e uma a Nova Zeländia) s t al - d ' 

operar com resseguros no Bras1·1 a 'sehe e . em_as,h uas norte-americanas e uma sufc;a - a primeira a 

. , we1zensc e Lloyd Rückv · h G IJ 

na c1dade de Winterthur." Ricardo Cesar Rocha er~1~ erungs- ese schaft, com sede 

decadas da Republica, in Verena Alberti al E da Co5ra'. A at1VIdade de seguros nas primeiras 

Privado no Brasil, Rio de Janeiro Fund :t G., nl~e a Soltdanedade e o Risco: Hist6ria do Seguro 

. ,' a~ao etu 10 Vargas, 1998, p. 26. 

2 Cf. Pedro Alv1m Pohtica Br .1 . d 
ros, 1980, p. 36. ' as, e,ra e Seguros, Säo Paulo, Manuais Tecnicos de Segu-

3 Ern 5 de setembro de 1895 foi sanc. d 

n• 2.153, de 1• de novembro de 1895. 'Essa lei iona a a Lein•. 29~, regulamentada pelo Decreto 

del re~_la!' o mercado de seguros privados no B;:;i~e~t: ~ pnme1ro passo do Estado no sentido 

pe a e '.~ao do Regulamemo Murtinho (Decreto no . a o1 complementada pouco tempo depois 

nou ma1s rlgido o controle estatal sobre a ativid d 4.270, de 10 de dezembro de 1901) que tor-

4 Cf · a e seguradora ' 

, . • Ricardo Cesar Rocha d . . · 

publtca, eit., p. 31. a Costa, A atividade de seguros nas pri·m . d, 
eiras ecadas da Re-
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Nesse contexto, foi publicado o Regulamento M rti h (D ll 4 270 d 

0 
d d b d 1901) s . fi u n o ecreto n . , e 

1 e ezem ro e , cuJa ·nalidade era estabelecer certo controle de se-

guran<;a do merc~do. Outr?s objetivos claros eram fiscalizar a atua<;äo dos segu

rado~es eSttangeiros no pais e, ao mesmo ternpo, reprimir a evasäo de divisas ao 

extenor. 

Corn efeito, 0 Regularnento Murtinho previa a cria<;äo da Superintendencia 

Geral de Seguros, que dev:~ia fiscalizar o cumprimento da lei pelas sociedades 

de seguros terrestres, rnant1mos e de vida, Estabelecia ainda diversas normas 

destinadas a controlar a higidez do mercado, dentre as quais vale mencionar a 

autoriza<;äo previa para o exerdcio da atividade; o dep6sito inicial como garantia 

de obrigai;öes; a separa<;äo obrigat6ria entre os ramos ''vida" e "elementares" e a 

vedai;äo a opera<;äo da rnesma seguradora nos dois ramos; a obrigatoriedade de 

aplica<;äo de prernios, dividendos e pagamentos aos segurados em valores nacio

nais; e a fiscaliza<;äo de livros e demais papeis pela Superintendencia Geral de 

Seguros,6 

Nesse quadro normativo, merece especial destaque a regra que fixou o limite 

de reten<;äo de cada risco a 20% do capital realizado pela companhia seguradora, 

Ern outras palavras, a cobertura individual de riscos passou a ser lirnitada pelo teto 

de 20% da por\äo integralizada de capital da companhia seguradora, 

Esse limite de reten\äo representava um grande estimulo a capitaliza<;äo das 

companhias seguradoras instaladas no pais, cuja finalidade seria oferecer maior 

seguran\a ao rnercado e aos segurados. Sua maior releväncia estava, contudo, no 

campo da concorrencia entre seguradoras nacionais e estrangeiras. 

Corno se pode imaginar, a capacidade seguradora das sociedades estrangei

ras, ern especial as inglesas, era muito superior a capacidade das nacionais, Alem 

disso, as seguradoras estrangeiras tinham a facilidade de distribuir riscos entre si 

no exterior, aumentando sua capacidade ainda rnais. Ern vista dessa situa<;äo, as 

cornpanhias nacionais enfrentavam grande dificuldade concorrencial. 

Adicione-se que, ate a edi<;äo do Regulamento Murtinho, as seguradoras es

trangeiras gozavarn de ampla liberdade para atuar no Brasil. Näo havia qualquer 

restri\äo para a transferencia ao exterior dos prernios arrecadados no pais. Tarn

bern näo havia restri\äo a aceita<;äo de riscos, por mais vultosos que fossem. Isso 

significa que as seguradoras estrangeiras trabalhavam exclusivamente com base 

nos lirnites de reten<;äo colocados por suas rnatrizes. Com capital baixo, podiarn 

S o Regulamento Murtinho foi editado com base na lei or~amentaria n° 741, ~e 1900, 

que autorizava O governo a regulamentar as atividades d~s :ompanh1as. de se~r~ de vida e de 

seguros marftimos e rerrestres. Essa lei previa tambem a cnac;ao da Supenntendenc1a de Seguros, 

subordinada ao Ministerio da Fazenda e mantida pelas seguradoras. 

6 Cf. Pedro Alvim PoUtica Brasileira de Seguros, cit., p. 62-63; e Ricardo Cesar Rocha da 

Costa, A atividade de segur;s nas primeiras decadas da Republica, cit., p. 39 s. 
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. ntavam com a 
assumir grandes riscos, po1s eo 

capacidade destas para atuar no 

mercado brasileiro. . _ d limite de retern;äo de 20% implicava 

Diante desse quadro, a mtr~d~c;ao tr~ companhias nacionais e estrangeiras. 

b ·a1 na compeuc;ao en d' 'b . -
alterac;äo su stanc1 d . h por efeito provocar a 1stn uu;ao no 

- ativa do Esta o tm a h' . 
A intervenc;ao norm . 0 

que permitia que as compan 1as nac10-

mercado nacional dos grandes nscol s,·mportante do mercado. Alem disso, a me-
. m a ter acesso a parce a I • • 

na1s passasse . descontrolada de premios ao extenor, po1s es-
dida objetivava reduzlf a remessa . 1 B ·1 

h. trangeiras a aumentar seu cap1ta no ras1 . 
timulava as compan 1as es 

· rotestaram com tamanha veemencia, que o governo acabou 
Os estrange1ros P • o d 29 d d 

cedendo.7 Corno resultado da pressäo, foi aprovada a Lein 953, e e ezem-

bro de 1902, regulamentada pelo Decreto n° 5.0?2, de 12 de dezembro de 1903, 

que alterou varios pontos do Regulamento Murtmho. 

Duas foram as principais alterac;öes promovidas pelo chamado Regulamento 

de 1903. A primeira consistiu na supressäo do limite de retenc;äo de cada risco 

em 20% do capital realizado pela seguradora. Alem das implicac;öes negativas no 

campo concorrencial, a eliminac;äo dessa regra resultava em transferencia subs

tancial de premios ao exterior, em prejuizo a balanc;a de pagamentos do pais. 8 

A segunda, prova maior da influencia estrangeira sobre o govemo brasileiro, 

consistiu na criac;äo de um regime de isenc;äo as sociedades preexistentes a regu

lamentac;äo de 1903 e 1901, pois estabelecia que as seguradoras constituidas antes 

dessas datas poderiam continuar a existir e desenvolver suas atividades com base 

7 Säo conhecidas as tentativas de articula~äo das sociedades seguradoras nessa epoca, 

qu: representam os pnme1ros passos rumo a defesa de interesses comuns. Os objetivos da anicu-

1_~~ao g1ravam_em tomo da uniformiza\äo de pre~os e condi\öes gerais das ap61ices, regulamenta

~ao da profissao do corretor de seguros, cria~äo de um fundo para a defesa dos interesses da das

s~, a defesa das ~ompanhias contra impostos e taxas, entre outras preocupa\öes. Corno decorren

:'a natural dbas
1
dt~eren~as existentes entre seguradoras nacionais e estrangeiras näo houve nessa 

cpoca o esta e ec,mento de · - ' 
foi constituida a Ass . - duma associa~~o que representasse toda a categoria. Assim, em 1921 

ocia~ao as Companh1as de Seguros • 
nais. Paralelamente a ela existia 

O 
p· Offi , C . ' que congregava os mteresses das nacio-

de suas associadas especialmente n~re d ces on:imutee de Lo_ndr:s, que organizava a atua~äo 

associa~äo era bastante ativa e s f q~e ,z respe110 a umforrruza~ao de tarifas. No Brasil essa 
. e azia representar pelo c t I c • . ' 

Compames for the Republic of Brazil ( cf Ri d en ra ommmee of F1re lnsurance 

primeiras decados da Republica cit 6.4 c)ar o Cesar Rocha da Costa, A atividade de seguros nas 
, ., p. s . . 

8 0 firn do limite m~ximo de reten ä . . 
e!evados pelas companhias estran eiras C ~ o :mphc~va a possibilidade de assun~äo de riscos 

re~c,a de riscos excedemes ao ext!rior ;ai~:~a~ hav1a outras regras que limitassem a transfe

ce er a maior parte destes a suas matriz ra oras pod1am aceitar grandes riscos no ais e 

dtam exercer suas atividades no Brasil com eusmoucao~tralas sle~uradoras no exterior. Dessa forn:'a p'o-

ter a capaadade Plt re anvament b · ' 

:~:~:~~~:~~~;:~~l1:~ ::~~:;~~o~~~~~ ::t~~~i:~ ~~~~:q~;~aa:e~::i: ~~~~::: 
pactos negativos sob;e b 1 6bVIo, a remessa dos respectivos pr· . grandes_ parc~las de risco 

a a an~a comemal. em1os aos cess1onanos, com im-

B11a,. Evolu<;äo Hisi6rica da Regula<;äo da Atividade Seguradora Privada no Brasil 25 

nas normas vigentes a epoca de sua constituira·o Com b 
. . . ,. . o essas normas eram as-

tante mcipie?tes, as segur~d~ras estrangeiras - que respondiam pelo maior mi

mero de soc1edades const1tu1das antes de 1901 _ gozavam de uma vantagem 

concorrencial notavel em relac;äo as seguradoras estabelecidas ap6s o Regulamento 

Murtinho.9 

J\lem dessas mo~ifi_c~c;öes, outras foram introduzidas pelo novo regulamen

to, ta1s como a su~stttmc;a~ ~a ~uperintendencia Gera! de Seguros pela Inspeto

ria de Seguros; o firn da ex1genc1a de separac;äo entre os ramos ''vida" e "elemen

tares", permitindo-se a operac;äo nos dois ramos desde que houvesse escritura~äo 

contabil separada; e o firn da exigencia de total aplica~äo de premios, dividendos 

e pagamentos aos segurados em valores nacionais, substituida pelo dever de cons

tituir uma reserva contabil de 20% sobre os lucros Hquidos. 

O principal efeito das alterac;öes regulamentares foi o grande desequilibrio 

concorrencial entre seguradoras nacionais e estrangeiras, responsavel em grande 

medida pelo parco desenvolvimento das seguradoras de capital nacional ate 

1930.10 

Paralelamente, outros fatos dessa epoca merecem destaque, por sua grande 

releväncia para o desenvolvimento do mercado de seguros privados no Brasil. 

O primeiro deles, sem duvida, eo advento do C6digo Civil em 1916, que preen

cheu um vazio normativo do sistema juridico brasileiro. Ate entäo, a pratica juri

dica contava apenas com as disposic;öes sobre seguro maritimo do C6digo Comer

cial. O C6digo Civil, alem de disciplinar de forma ampla o contrato de seguro, 

estabeleceu regras pr6prias para os seguros terrestres e o seguro de vida. Trata

se de um marco na hist6ria dos seguros privados no pais. 

A grande importäncia do C6digo Civil para os seguros esta precisamente no 

fato de que ele fomeceu o conjunto de normas suficientes ao desenvolvimento da 

atividade seguradora no Brasil. De um lado, o c6digo refletia a presenc;a cada vez 

9 "Criou-se situa~äo singular no pa(s: as empresas que se organizassem depois, ou que 

obtivessem autorizai;äo para operar, estavam sujeitas as normas regulamentares na sua plenitu

de. As companhias preexistentes gozavam de franquia de todas as restri~öes como, por exemplo, 

de criai;äo de reserva de 20% nos ramos elementares e de forma~äo de reservas matematicas nos 

seguros de vida. Ora, o novo regulamento ja cerceava a vigiläncia das autoridades, .qu~ näo po

diam interferir em questöes tecnicas Oll administrativas, e continha someme a eX1genc1a de for

mai;äo de reservas em garantia das opera~öes. Nem mesmo estas foram ace1tas pelas companh1as 

preexistentes, cuja maioria absoluta era estrangeira" (cf. Pedro Alvim, PoUtica Brasileira de Segu

ros, cit., p. 68). 
10 De 1903 a 1930 foram feitas outras tentativas de reformula~äo do sistema nacional de 

seguros. As duas mais expressivas foram consubstanciadas no Decreto n° 14.593, ~e 3_1 de dezem

bro de 1920, e no Decreto no 16.738, de 31 de dezembro de 1924. Quanta ao pnme1ro, tev: s~a 

aplicai;äo prorrogada ate que O segundo fosse editado. Quanta ao segundo,_ teve sua v1genc1a 

suspensa por determinai;äo do Ministro da Fazenda. Da( resultou que, na prauca, permaneceram 

vigentes os Regulamentos de 1901 e 1903. 
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. . . • ico ca italista na sociedade civil. De outro, incum-

ma1s s6hda do s1stema econom . P d um instituto tipicamente comercial 

b
. d · ' el o desenvolvunento e 1a-se e tomar V1av - m massa exigia que houvesse re 

em um novo ambiente, em que a contratac;ao e -
gras contratuais claras entre segurador e segurado. _ 

0 impacto social da nova disciplinajuridica do contrato de seguro ~ tao gran
de, que Tuwo AsCARELLI a identifica, junt_ame~te com os ~tulos de cred1to e as so
ciedades anönimas, como "os institutos Jurid1cos que ma1s profun?amente carac
terizaram 

O 
direito privado moderno, em confronto com os antenores, e portan

to, a constituic;äo econömica do mundo modemo, encarada sob o aspecto juridi-

co".11 
Ao mesmo tempo em que se desenvolve o capitalismo em nosso pai'.s, o Esta-

do comec;a a ampliar sua atuac;äo no domi'.nio econömico. Tarnbern surgiam len
tamente as normas destinadas a regular os chamados "seguros sociais", que, em 
pouco tempo, sobretudo ao longo e ap6s a era Vargas, formariam um segmento 
completamente distinto dos seguros privados. 

Exemplo disso foi o seguro de acidentes na industria, tornado obrigat6rio por 
meio do Decreto n° 3.724, de 15 dejaneiro de 1919. Embora a contratac;äo fosse 
obrigat6ria, o conteudo dos contratos deveria ser negociado entre empresarios e 
operarios, e entre empresarios e companhias de seguros.

12 

11 Cf. Tullio Ascarelli, Panorama do Direito Comercial, Säo Paulo, Saraiva, 194 7, p. 34. O 
autor narra como um contrato tipicamente comercial amplia seus dominios e adentra o direito ci
vd (P: 35 s.): "A pro~essiva extensäo daquelas exigencias econömicas que, de inicio, tinham sido 
pec~hares ~o _comemo transmarino e bancario, segue-se a progressiva extensäo do ämbito de apli
ca~ao ~o d1~e1to come~cial, e principios e institutos que, de inicio, tinham sido considerados como 
e~cepc~on~ts ou pecuhares a uma determinada materia, passam, ao contrario, a constituir princi
pios e mstttutos de carater geral,_ aplicaveis em todo o campo do direito. Do seguro maritimo se 
passa

1
ao terr~s1;e, ao seguro de v1da, e a disciplina deste instituto que se prende a um dos concei-

tos ta vez mais 1mportantes e , • d d. . ' .
6
d. ·a1 caractenSttcos o 1re1to moderno passa ate em muitos direitos do 

c igo comem onde se enco t d" · li d ' ' civil, apesar de c~ntinuar merc n ;; 1sc1p /a o consoante a sua origem hist6rica, para o c6digo 
constituindo uma tecnica juridi: 1 0 ro ul O s;gurador; passa do_ d(reit~ privado para o publico, 
nosas de determinadas ocorrenciaiue ac ta e modo geral, a ehnunac;ao das conseqüencias da
jeitas as leis de probabilidade [ l Nque aprese~tam carater de multiplicidade e estäo por isso su-

. . • •·· ota-se ass1m no Brasil ant dA · · · · comemal pnndpios de direito ci·v·l d , es a ten cnc1a a aphcar no dire1to 
d 

• 1 , o que a tendencia in ~ . ema1s pa{ses, mas esta aparente civilisaf d d . vers~, ao contn,no do que acontece nos 
da commercialisation du droitprive . wn du r.ott _commerc1al e na realidade uma confirmac;äo 
e - , pois que ecorre JUstame t d · 

5 a expressao, da maior comerciali·dad d 6d. . . n e a maior modernidade e releve-e O C 1go CIVIi." ' 

. 12 N~ epoca, come~ava a se formar o a . 
s1~e no que d1z respeito aos seguros sociais: "E~~~a~o fiscahzador da atividade seguradora, inclu-
~mo~ qu_e as companhias que operavam eo e marc;o _de 1919, o Decreto n" 13.498 deter
f1s~ah;m;ao, deveriam ficar subordinadas a j:::~~ro~ de ac1dentes de trabalho, para efeitos de 
~:::riz:täe:ui;: M:s ai_nda era a inspetoria, vin~~~d~ :i:~t~rio ~a Agricultura e näo a Inspe
ramo" (R. ~ o unc1onamento da companhia de Imsteno da Fazenda, que concedia 
cit., p. 

50
~~~) ° Cesar Rocha da Costa, A atividade de ::guros que 5

~ p~opusesse trabalhar nesse 
· guros nas pnmeiras decadas da Republica, 
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Data tambem dessa epoca a cham d L . 
janeiro de 1923), que instituiu um sist::a :;!~y ,c~aves (Lein° 4.682, de 14 de 
ferroviarias, trazendo beneficios para as f a· ntano eStatal para as companhias 
tuac;öes: doenc;a, incapacidade velhice e am1 ias dos trabalhadores em quatro si-

. d ' morte Ao afastar a rti · -
presa p~v~ a nesse ramo, a Lei Eloy Chaves de~ ini . , . pa <:_

1pac;ao da em-
ta na at1V1dade seguradora. Tal iniciativa . _c10 a mtervenc;ao estatal dire-. - d constitmu um prim • , 
estanzac;ao e parcela mais ampla dessa ativid d . . eiro passo rumo a 
se tornaria patente no governo de Getulio Va a e, ongmf ando uma tendencia que 

rgas, con onne se vera a seguir. 

3 0 periodo de 1930 a 1945 

. D
0
e 19}0 a } 9~0, o ~radsil possuia uma economia exportadora de bens prima

nos. caie per az1a ma1s e 80% das exportac;öes. Nesse periodo, houve a maci
c;a exportac;ao do excedente econömico nacional, associada a importac;äo de arti
gos de consumo pelas classes mais favorecidas. 

A derrota das oligarquias dominantes pelas novas classes sociais urbanas na 
Revoluc;äo de 30 implicou uma ruptura estrutural que pennitiu a reelaborac;äo das 
relac;öes entre o Estado e a sociedade. 

Essa ruptura näo foi s6 politica, mas tambem econömica. 0 enfraquecimento 
da estrutura oligarquica entäo dominante permitiu a reorganizac;äo das relac;öes 
internas de produc;äo, assim como das relac;öes entre a economia brasileira e a 
economia internacional. 

Näo se trata aqui de afirmar o esfacelamento imediato de toda estrutura eco
nömica e social vigentes, pois, a prindpio, Getulio Vargas foi obrigado a acomo
dar poli'.tica e economicamente os interesses dos titulares do sistema cafeicultor. 
Foi na verdade o golpe de Estado de 10 de novembro de 1937 que marcou o firn 
do Estado oligarquico e o inicio da ditadura politica. 

O Estado Novo se ergueu sobre fortes setores burgueses, associados a forc;a 
militar e a florescente classe media. Sao esses grupos que passam a controlar o 
poder poli'.tico, opinando inclusive sobre politica econömica. 

E nesse contexto que se tomam claras as novas diretivas das relac;öe,s _entre o 
poder publico e os setores produtivos. A linha mestra do pe~samento poh~co-eco-

• · d ·t I trabalho prec1sam ser orgamzados e 
nom1co passa a ser a crenc;a e que cap1 a e • . _ 
d

. . 1· d b d f lencia do sistema econom1co. Tratava-se de uma con 
1sc1p ma os, so pena a a . . 13 

denac;äo cada vez mais expli'.cita do hberahsmo. . . . • 
. rande forc;a a ideologia do nac1onalismo no am-

Paralelamente, nasc1a com g . fi r d de era estimular a forma-
bito da poli'.tica econömica governamental, cuJa na 

1 
a 

13 Cf. Octavio Ianni, Estado e Planejamento Econ6mico no Brasil, 6. ed., Rio de Janeiro, 

Civilizac;äo Brasileira, 1996, p. 31. 

' 

-



------28 Direito de Seguros • Ribeiro 
• • 

. dente. Segundo essa 1deologia, 0 

fi rt e mdepen 1 ~ rtal · 
. r O nacional o e essariarnente pe o o ecunen-

c;äo de ul~ c:~~: ::dustrializac;äo pa~sav~ :C~~ömica brasileira. 
desenvo Vlffi . aI Ja emanc1pac;ao . 

t da economia nac10n e pe . . om toda forc;a na econom1a, tanto 
o a mtervir c • d 

Para tanto o govemo passou . d'retamente na func;ao e agente regula-
, , ·0 como m 1 

diretamente como em~re_sar~4' 
dor da atividade economica.. . . tervencionismo - se tomam explicitas 

As novas diretrizes - nacionah~r1~ 1 m artir daf, a produc;äo normativa desti-

nas Constitui~öes de 1934 e 19~7·. dqpuire contomos claros de planejamento 

1 t'vidade econom1ca a d • 
nada a regu ar a a 1 . . d' 'ficar e expandir a pro uc;ao, e ao mesmo 

econömico, tendo por obJednvo ~~~~~ com o exterior.17 
t O romper os lac;os de epen e . 
emp . , . äo direta O govemo passou a orgamzar as ati-

No que diz respeitooda mterv~nc; is da eco~omia Tratava-se do estabelecimento 

'dades produtivas em t os os ruve · • 1. 0 ' 
VI 1 

• tituiröes fundamentais do cap1ta 1smo. Estado se 
pelo Estado de va ores e ms .,. , . d , 

' • d ma decada no principal empresano o pais. 
converte em questao e u , 

Fl ' · rtanto O que se pode chamar de capitalismo estatal. Uma das 
orescia, po , · d 

metas especificas desse modelo era criar uma infra-estru~ra q~e semsse ~ b~se 

a reformula~äo da dependencia estrutural que carac_ten~a o ,s1s~ema ec_onom1co 

brasileiro. Exemplo disso foi a criac;äo da Companh1a S1derurg1ca Nac1onal em 

1941. 
o setor de seguros näo permaneceu infenso as mudanc;as sociais e econömi

cas da era Vargas. Ao contrario, foi dos setores da economia que mais influencia 

receberam da intervenc;äo estatal. 

14 Cf. Octavio Ianni, Estado e Planejamento Economico no Brasil, cit., p. 37, nota 13: "[ ... ] 

o conceito de tecnoestrutura estatal corresponde a um estagio novo no desenvolvimento do Poder 

Executivo, qu~do este incorpora, de modo cada vez mais sistematico e permanente, o pensamen

to tecruco:c1ent1fico e as tecnicas de planejamento. Seu elemento politico essencial e a hipertrofia 

do Execunvo" . 

. .,15 Nesse sentido, e interessante a transcri~äo do seguinte dispositivo da Constitui~äo de 

1937. Art. 135. A mterven~äo do Estado d ' · A • 

fici~ncias d · • , . . d' 'd no omrruo econum1co s6 se legitima para suprir as de-
a imcianva m IV! ual e coordenar os fato d d - d 

solver os seus confli'tos e m· tr d . . res a pro u~ao, e maneira a evitar ou re-
o uzrrnoJogodasco ti - · d' 'd · 

resses da Na~äo, representados elo Estad . mpe ~o_es m IV! u,a~ o pensa~ento dos inte-

mediata e imediata, revestindo a ~ d 0
· A mterven~~o do domm10 econöm1co podera ser 

16 Ai d . orma o controle, do esämulo ou da gestäo direta." 

. - n a sob a perspect1va juridica näo d d . . 
legisla~o trabalhista (em especia! a CLT '

19 
se po e eixar de menc1onar o nascimento da 

ra~äo da classe trabalhadora Tambe e' ~m 43) com o intuito de regrar as condi~öes de explo

Vargas criou relativamente a~ direito ~ e g~an~e releväncia o conjunto de normas que Getulio 

eStrlltura~äo do sistema sindica! do pal: assoc~to das classes trabalhadoras. Data dessa epoca a 

te do Estado. ' enge osamente atreiado e submetido ao poder dirigen-

1 ~ Exemp!o tlpico dessa postur e . -
~~;b~:~:ud~::~os d~ govemo e empr:sa~:;~~ ~:tu~o;selho Federal de Comercio Exterior, 

nomia nac10nal. e propor solu~öes para os diversos 
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Data desse perfodo a constituic;äo do Jnstituto de R . 

d · · · fl , • esseguros do Brasil (!RB) 

6rgäo que a qumu m uenc1a sem precedentes sobr d .' 

{ An e e O merca o de seguros pn-
vados do pa s. tes, por m, de comentar o nascimento e de 1 . d 

· d b' senvo VImento o JRB 
e necessano escrever o am 1ente em que isso ocorreu. ' 

o primeiro reflexo do novo cenario politico sobre O m d d " . 
• • d 1 fru . , erca o segura or 101 a 

sindicahza~ao a c asse, . to_ da exigencia legal contida no Decreto no 19.770, 

de mar~o de 1931. A Assoc1ac;ao_ das Companhias de Seguros foi substituida elo 

Sindicato dos Seguradores do Rio de Janeiro. P 

Tarnbern merece especial destaque a edic;äo do Decreto no 21.828, de l4 de 

setembro de 1~32, jue acabou c?m? regime de excec;äo vigente para as segura

doras estrange1ras. Esse e o pnm_e1ro ato de Getu.Jio Vargas com impacto pro

fundo sohr~ o mercado de seguros: 1gualar companhias novas e antigas, nacionais 

e estrangeiras. 0 governo mostrava preocupac;äo em eliminar O desequilibrio 

concorrencial decorrente das normas ate entäo vigentes. 

O ataque a presenc;a estrangeira no mercado de seguros seria mais duro na 

Constituic;äo de 1934, cujo artigo 117 dispunha, em sua parte final, que a Jei "pro

videnciara sobre a nacionalizac;äo das empresas de seguros em todas as modali

dades, devendo constituir-se em sociedade brasileira as estrangeiras que atualmen

te operam no pais".19 

A partir daf, aumentaram-se os mecanismos de fiscalizac;äo do Poder Publico 

sobre a atividade seguradora. Com essa finalidade, em 14 de julho de 1934 foi 

publicado o Decreto n° 24. 782, que substituiu a Inspetoria de Seguros pelo De

partamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizac;äo (DNSPC), subordina

do ao Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio. Os poderes do novo orgäo 

foram reforc;ados em relac;äo aos poderes do antigo, fato que exprimia muito bem 

a inten~äo interventiva do Estado sobre a economia. 20 

18 Alem disso, o Decreto n° 21.828/ 32 definia o modo de constitui~äo das sociedades 

seguradoras, atribuindo ao govemo a fun~äo de controlar a entrada de seguradoras no mercado 

pela emissäo de cartas-patente. 

19 Com base nesse dispositivo constitucional, o govemo e!aborou um projeto de lei en

viado ao Congresso em julho de 1936. O projeto previa a nacionaliza~äo das empresas de seguros, 

alem de interferir na nacionalidade dos s6cios das companhias seguradoras. Os estrangeiros näo 

foram completamente eliminados, porem as restri~öes que lhes foram impostas - en~uant~ admi: 

nistradores e acionistas _ eram täo severas, que o projeto foi objeto de acaloradas d1scussoes. F01 

no curso dos debates quese implantou a ditadura no pals, promulgando-se a Constitui~äo de 1937. 

Dissolveram-se a Cämara dos Deputados e o Senado, o que evidentement: ~ös firn. ao exame do 

referido projeto. Para uma visäo detalhada do assunto, cf. Pedro A!Vlm, Polmca Bras1le1ra de Segu

ros, cit., p. 95-107. 
20 Cf. Marly Silva da Motta, A cria~äo e a estrutura\äo de uma institu_i~ä~-modelo da er~ 

Vargas: o Jnstituto de Resseguros do Brasil, in Verena Albem _et al., E~tre a Solidanedade eo Risco. 

Hist6ria do Seguro Privado no Brasil, Rio de Janeiro, Funda~ao Getuho Vargas, 1998, p. 86. 
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_ t I sobre o mercado de seguros. 

, . da ac;ao esta a ,. . r -
enas o imc10 d'z respeito c1 nac1ona 1zac;ao da 

Era, no entanto, ~: 0 mais explicito no q~e d~ 1937 dispunha, no artigo 145 
0 passo seguinted sreanCom efeito, a Constitubic;ao s de deposito e as empresas d~ 

· 'd d segura o · ·1 s anco 
at1V1..3 e oderäo funcionar no Bras1_ o. tas Aos bancos de dep6sito e empre-
que (s)6 P ando brasileiros os seus ac1orus .r no pais a lei dara prazo razoavel 
seguros, qu torizados a opera ' . ,, 
sas de seguros atualmente au d com as exigencias deste art1go . 

Para quese transformem de acor 
O 

,1. Vargas fez baixar, por meio do De-
d ditatorial Getu 10 - d d d usando de seu po er 940 ova regulamentac;ao o merca o e se-

creto 0o 2.063, de 7 de marc;o de 1 . •1? ar O mercado e estimular o desenvolvi-
1 mente nac1ona 1z d . 

guros. Seu foco era c ara . a1·5 Nesse sentido, o caput o artigo 9° 
hi eguradoras nac1on • , . 

mento de compan as ~ . d des anönimas pertencera, em sua totahda-
dispunha que ",(?) capltal d~s s~~~e d: brasileira". E o artigo 4° previa que "(a)s 
de, a pessoa~ fis1c~s de ~ac::i ~e: que seja sua forma, a constituir com brasilei
sociedades sao obngada ' q q . . tenham a seu cargo atos de administra-

, - ue pelos estatutos socia1s, 
ros os orga?s q _ 'd b , cia de tais atos ou mesmo atos de orientac;äo dos 
~äo e fiscahza~ao a o servan , . ' ,, 
administradores, embora em carater consuluvo . . . . -

Al„ d' m· 12 afirmava ser "nula de pleno dire1to a subscnc;ao, ces-i::m 1sso, o a go . , . d • 
9
o 

- , ' · de aro· es e'etuada com mobservancra o artlgo , como tam-sao ou trans1erenc1a „ 1, • _ 

bem nulos de pleno direito seräo quaisquer comprom1sso_s ?u declarac;~e.s q~~ 
importem em direito sobre ac;öes, por parte de pessoas pr01b1das de adqum-las . 

A disposic;äo do artigo 12, associada ao artigo 9°, tomava literalmente impos
sfvel a entrada de capital estrangeiro no pais. Mas näo eliminava a presenc;a das 
diversas seguradoras estrangeiras ja constituidas. Qtianto a essas, o artigo 203 do 
Decreto n° 2.063/ 40 previa que "enquanto näo lhes för marcado o prazo a quese 
refere o art. 145 da Constituic;äo, continuaräo a funcionar no pais, de acördo com 
as autorizac;öes que lhes foram concedidas e com observäncia deste decreto-lei e 
mais leis da Republica". 

Esse prazo nunca foi fixado, de modo que as seguradoras estrangeiras pude
ram continuar a operar normalmente em territorio nacional. Porem seu numero 
diminuiu sensivelmente em rela~äo ao numero total de concorrentes no merca
do. Ern 19~0, havia 111 seguradoras no Brasil, 33 estrangeiras e 78 nacionais. Ern 
1945, 0 ~umero de seguradoras havia aumentado para 133, porem o numero de 
estrange,ras_cafra para 26. Cinco anos mais tarde, em 1950, havia 150 segurado
ras, das qua1s 124 nacionais e 26 estrangeiras. 21 

21 Cf. Marly Silva da Motta A cria - -
Vargas: o lnstituto de Resseguros d~ 8 .

1
<;a? e a estrutura<;ao de uma institui<;äo-modelo da era 

ras1, cu. , p. 120-127. 
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A}em de bloquear o ingresso de novas companhias estrangeiras, 0 Decreto 0 o 
2.063/40 regulan:ientou de modo p~ofundo e extensivo a atividade seguradora, 
aumentando sens1velmente as barreiras a entrada.22 

Mas a intervenc;äo n~r:mativa do Estado no periodo Vargas näo se encerrava 
af. Antes de tratar espec1ficamente do resseguro, ha pelo menos dois outros as
pectos a c~m~ntar: o ini~i? da_passa?em_d_o seguro de acidentes de trabalho para 
a esfera pubhca e a partic1pac;ao obngatona <los seguradores nacionais no seguro 
de incendio. 

Ambos os ramos - incendio e acidentes de trabalho - responderam durante 
muitos anos por boa parte da atividade seguradora. Entre 1939 e 1946, por exem-

plo 61 o/o do total de premios arrecadados pelas empresas seguradoras instaladas 
' · 23 no pais proV1eram desses ramos. 

Quanto a intervenc;äo nos seguros de acidentes de trabalho, e necessario 
coloca-la no contexto do esforc;o empreendido por Getulio para regrar as relac;öes 
trabalhistas. Estatizar esse ramo de seguros fazia parte do plano governamental 
de criar um sistema previdenciario no pais. Mas tambem significava transferir para 

0 Estado uma atividade econömica lucrativa, o que casava perfeitamente com os 
objetivos do capitalismo estatal da era Vargas. 

Näo obstante, justamente porque o seguro de acidentes do trabalho era täo 
lucrativo, a luta govemamental para encampa-lo näo foi nada facil. 

Com efeito o Decreto-lei n° 26.637, de julho de 1936, que regulamentava o 
seguro de acid;ntes de trabalho, sofreu o primeiro abalo por fo~c;a do Dec~eto-lei 
no 2.063/ 40, cujo artigo 213 estabeleceu que "(o)s seguros _d~ nscos de aC1de~tes 
do trabalho continuaräo a ser assumidos pelas sociedades anorumas e co-operanvas 
em funcionamento de acördo com a legislac;äo e regulamentac;äo vigente, ou que 
vierem a vigorar a ~espeito, enquanto a garantia de tais riscos näo for subordina-

22 A alltoriza<;äo para funcionamento continuoll a ser uma atribui<;äo do_ DNSP~, porem 
os reqllisitos de expedi<;äo da carta-patente aumentaram significanvamente (capital m_lmmo, f a
rantias de realiza<;äo do capital, allmento das reservas tecnicas obrigat6rias, o~servänciaAld; tad _e-

- · · d 1· uidaräo das obnga<;oes etc.). cm 1s-
las de reten,;äo apresenta<;ao de anvos em garanna e iq , . • . 'd d 

' · - · · ·terio de convemenc1a e oportllm a e 
so a concessäo Oll näo da alltonza<;ao estava suJelta a um cn d 

' · c · 'li d ara negar o acesso e novos concor-
do Poder Executivo (artigo 36) que na pranca 101 un za O P 1 d d' . 

' • · d DNSPC gozava de amp o po er 1scr1-
rentes No qlle diz respeito a pennanenc1a no merca 0 , 0 d -

• · J d · spunha qlle as segura oras nao po-
cionario sobre as seguradoras. 0 artigo 43, por exen:p o, 

1 
dificar Slla organiza<;äo oll sell obje-

diam se fundir com Olltras, encampar ou ced:r opera<;oes~:~o do ovemo federal. E o paragrafo 
to, alterar sells estatutos Oll sell cap1tal, senao ap6s apro <; a~a·o pedi'da ou concede-la com 
, • . C d · "[ J recusar a aprov , , 
umco de1xava explicito que o DNSP po ena .. . , -

0 
das atividades de uma segura-

restri<;öes ou sob condi<;öes". Ademais, 0 controle sobr~ 0 exerci;reviamente todos os modelos de 
dora era bastante rigido. Por exemplo, cabia ao DNSPe a?rov:,s opera<;öes (artigos 49 e 83) . 
ap61ices, as tarifas os premios mfnimos e os planos t cmcos d d b . 

' . naliza äo e expansäo: o merca o segura or rasi-
23 Cf. Carlos Edllardo Sannento,_ Na~o <; S lidariedade e O Risco: Hi.st6ria do Seguro 

leiro entre 1939 e 1963, in Verena Albern_et ., E~tre a O 

1998 p. lS8. 
Privado no Brasil Rio de Janeiro, Fllnda<;ao Getuho Vargas, ' 

' 

• 
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. d ·d"ncia social". Tratava-se do primeiro passo rumo a da ao s1stema e previ e 
estatizac;äo. b · 'd 1 D 1 · . 

1 • o 26 637 /36 foi su sutu1 o pe o ecreto- e1 no 7 .o36 A segurr, o Decreto- e1 n . . d d . , , b d 1944 que estabelec1a um prazo e ez anos para o in1cio de 10 de novem ro e ' 'd d tr balho Al' d. do monopolio estatal sobre os seguros de ac1 entes_ o ~ a . em isso, o novo 
1 

. d . va que a partir de sua pubhcac;ao, nenhuma outra compa. decreto- e1 etermma , nhia seguradora receberia autorizac;äo para operar nesse ramo. 
As . d 1944 em diante ficou proibida a entrada de novas companhias 00 s1m, e " d · d ramo de acidentes de trabalho. As segurado~as ~oram eixan o o setor, temero-
de que a aräo estatal viesse a lhes preJud1car. Entretanto, o processo de sas ~ lh . d d' estatizac;äo do seguro de acidentes do traba o sena po~terga o 1versas vezes, sobretudo ap6s O firn do Estado Nova, vindo-se a concreuzar somente em 196 7. 24 Corno näo era mais permitido que novas seguradoras entrassem nesse ramo, e de outro lado muitas outras haviam se retirado, o resultado foi a grande concentrac;äo de poder nas mäos de pouquissimas companhias, ao lado do Estado. 25 
o seguro contra riscos de incendio, por sua vez, constitui um capitulo relevante do nacionalismo da era Vargas. Vimos acima que o Decreto n° 21.828, de 14 de setembro de 1932, teve a finalidade de uniformizar o tratamento as seguradoras nacionais e estrangeiras. Estas viviam num regirne de quase excec;äo as normas regulamentares do setor de seguros. Embora näo haja duvida de que esse decreto representou grande avanc;o na regulac;äo, näo foi suficiente para neutralizar a supremacia das seguradoras estrangeiras no rnercado, contrariando o objetivo de Gettilio. 
0 artigo 185 do Decreto-lei n° 2.063/40 havia tomado obrigat6rio o seguro contra riscos de fogo, raio e suas conseqüencias, seguro de especialidade das cornpanhias estrangeiras e uma das atividades mais lucrativas da industria securitaria. Sabedor da situac;äo privilegiada das seguradoras estrangeiras no rarno, Getulio Vargas fez ~aixar o Decreto-lei n° 3.172, de 3 de abril de 1941, que instituia o coseguro obr:igat6rio <los referidos riscos. 0 co-seguro significava a participac;äo co_mpuls~na_ das seguradoras nacionais nos seguros de incendio. De acordo com a importanc1a total segurada em cada ap6lice, o decreto-lei estabelecia urna por-

24 A estatizaräo do seguro de ac'd d bal • ~ . 1 entes e tra ho corresponde a uma das ar;oes da era Vargas a que o govemo militar dari · 'dad · · . a contmw e. Esse seguro acabou por se converter defimtt-vamente em monop61io estatal por meio da Lei na 5 316 d tada pelo Decreto na 6l 784 d 28 d · , e 14 de setembro de 1967, regulamen-. , e e novembro de 1967. 
25 Outro efeito irnponante da nova regular~ i . d . Sarmento comenta que "[o] . . . .,..o 01 o e estunular o Estado a investir no setor. social a partir de 1930 fizera macu;o mveSt1mento govemamental na consolidar;äo da seguridade seguridade privada, definindo ~~~~e :

0
::::: :o segur~ social ultrapassassem, em muito, as da da ar;äo do Estado" (cf. Nacionaliza f

0 
e ex : ~arantia do bem-estar dos trabalhadores atraves 1963, cit., p. 173). Ern 1939 0 Esta~ pansao. 0 mercado segurador brasileiro entre 1939 e em 1963, essa porcentagem 'subira P~ er;;~sionsave\ por 62,03% da receita de seguros do pafs; ra ' Yo, contra 17,51% da ordern privada. 

u 

Evolu~äo Hist6rica da R -
eguJa~ o da AtiVidade Se • • 

&Uradora Privada no Brasil 33 centagem de part1c1pac;äo minirna obri . 
bem como o nurnero minimo de eo gath~na de sociedade segurad . . . . mpan 1as nacion . . . ora nac1onal, Ou seJa, a rned1da tmha por final'd d ais Part:J.c1pantes 6 • 1 a e tran ~ · · cela das neg c10s das companhias estr . s enr compulsoriamente . - ange1ras pa . uma par -uma mtervenc;ao normativa bastante ra as nac1onais Tratava d representativ d , · -se e govemo Vargas. a O proposito nacionalista do 

Do ponto de vista concorrencial eo . 
d . . , rrespond1a a um t . as segura oras nac10na1s e coloca-las em il"- . a entativa de estimular d . equ Iuno de forras Pode-se 1zer, sern medo de errar, que a c . • d " com as estrangeiras. l6gica. Sua irnportäncia na hist6ria do se~~~:~ B~~~ ,0~edeceu a essa mesma ser analisada separadamente. E O que segue. e tao grande que merece 

4 0 Instituto de Resseguros do Brasil 

Urna das ~rincipais preocupac;öes de Getulio Vargas era a balan<;a de pagame~tos do pais, que apresentava saldos pennanentemente negativos. Era necessario c?nter o fluxo de remes~as para o exterior. Ocorre que as seguradoras estrangerras eram, ern boa med1da, responsaveis por tais remessas, que consistiam sobretudo no envio de premios e reservas a suas matrizes e resseguradores. 
Sornado ao problema da evasäo de divisas estava o fato de que as seguradoras estrangeiras possuiarn capacidade seguradora e know-how muito superior as brasileiras. Dentro do projeto de desenvolvimento de um capitalismo nacional, essa situac;äo precisava ser combatida. 
Mas corno faze-lo? No entender de Getulio, certamente näo era possfvel esperar o desenvolvimento das seguradoras nacionais por sua pr6pria conta. Era preciso estirnula-las, fomecendo-lhes as principais ferramentas da atividade seguradora: recursos financeiros e conhecimento tecnico em seguros. E nesse arnbiente que surge, perfeitamente inserido n~ 16gica de desenvolvimento do capitalisrno estatal de cunho nacionalista, o I~stituto de Resseguros do Brasil, concebido pelo Decreto-lei n°1.186, de 3 de abnl de 1939. . . 0 IRB foi implantado mediante o auxHio compu1s6rio das comp~nhias ~nv!-. • • m 30% do cap1tal do orgao das de seguros que foram obngadas a part1c1par e . , d do de seguros drretos passou a ser ressegurador.26 Alern disso, a entra a no merca 

condicionada a aquisic;äo de ac;öes do IRB. 

. al d !RB seria de 30 mil contos de reis, 26 0 Decreto-lei no 1.186/39 estipulav~ que o ~ap1t A ~o valor de 70% do capital, seriam dividido em duas classes de a,:;öes: A e B. As a~oes de d ast~s; B no valor de 30% do capital, sesubscritas por instituir;öes de prevideilcia soci~ as ~~das as ;ociedades de seguros que operariam subscritas compulsoriamente pelas se~a ~ras. de possuir ai;öes da classe B, na propor-, . bngatonamente vam ou viessem a operar no prus tenam 0 

r;äo do seu capita\ realizado. 
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o Decreto-lei 0 o 1.186/39 previa que a administra<;äo do IRB seria exercida 
por um presidente assistido por um Conselho Tecnico composto de seis membros. 
Seriam de livre es~olha do governo, e nomeados pelo preside?te da Republica, 0 

presidente do IRB e tres membros do conselho. Os_ outros tres membros seriam 
indicados pelas seguradoras e teriam mandato de se1s anos, podendo ser reeleitos. 

As regras acima foram efetivamente cumpridas. Ou seja, os seguradores dire
tos realmente participaram do IRB e de seu Conselho Tecnico, e foram co-respon
saveis pela formula<;äo da politica setorial, ainda que a suprernacia do governo 
sobre o mercado fosse indiscutivel. Ern suma, Estado e seguradores diretos pas
saram a cooperar no exercicio da atividade de resseguro e na regula<;äo do rner
cado de seguros. 

O artigo 3° do Decreto-lei n° 1.186/ 39 estabelecia que o IRB teria como obje
tivo regular o resseguro no pais e desenvolver as opera<;öes de seguros em geral. 
Pois foram justamente essas as tarefas que o IRB cumpriu durante o governo 
Vargas: de um lado, atuou diretamente no mercado de seguros como agente 
ressegurador; de outro, promoveu a interven<;äo indireta nesse mercado por meio 
de regula<;äo. Essas duas formas de interven<;äo, se analisadas conjuntarnente, 
revelavam o claro proposito de promover o desenvolvimento das seguradoras 
nacionais. 

Ate a cria<;äo do IRB havia, como visto, grande desequilibrio concorrencial 
entre seguradoras nacionais e estrangeiras, estas com capacidade seguradora muito 
superior a das nacionais. Contavam näo so com o apoio de suas rnatrizes, mas 
tambem de suas congeneres no exterior, sem falar nos grandes resseguradores. 
Distribuir riscos era muito mais fäcil e, conseqüentemente, assumi-los tambem era. 
Alem disso, dispunham de melhor conhecimento da tecnica securitaria e de pes
soal mais bem preparado para atuar no mercado. 

Na condi<;äo de agente ressegurador, o IRB veio suprir grande carencia das 
seguradoras nacionais, que passaram a contar com apoio tecnico e a possibilida
de de ceder parcelas de risco por meio de resseguro. Isso aumentou sensivelmen
te a capacidade de co~correr com as seguradoras estrangeiras, que ja dispunham 
de resseguro no extenor a menores custos de transa<;äo.27 

Porem_, 0 equilibrio entre companhias nacionais e estrangeiras so seria real
mente. ob?do pel~ ~ia r_egulatoria. Corno se sabe, a capacidade do segurador de 
a~sum1r nscos ad1aonrus pela comercializa<;äo de apolices e determinada essen
cialmente por seu patrimönio liquido (cf. Capitulo 8, item 2.2, infra). Uma vez 

27 TaJ como empregada neste tr b 1h -. .d 
1
. _ a a o, a expressao custos de transaräo significa os custos mcorn os na rea izac;ao de uma O • A • T . d perac;ao econum1ca no mercado, ao inves de realiza-la no inte-nor a empresa. Ern 1937 o economista n rt · d b O e-amencano Ronald H. Coase elaborou o primeiro es-

:p~b~fca;/e:~!/:7r!a~;I~ p~lo qual recebeu o ~remio Nobel (cf. The Nature of the Firm, 
Press, 1990, p. 33 s.). • e ar et, and the Law, Chicago e Londres, The University of Chicago 
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institufdo o IRB, todas as companhia 35 
d . s passaram lh ..;..,cos que exce 1am sua capacidade d a e ceder ob . •.., . e retenc;ä 28 ngatoriam 

tempo come<;ou a_1mpor a mesma tabela der o. - Ocorre que o IRB ente os 
cionais e estrangerras. Ou seja, näo fazia m . et~nc;ao a todas as segu ~m pouco 
dispusesse de patrimönio liquido, ou ainda1s d1fer~nc;a o quanto umara oras, n~-

d fi b 
. a o ap010 q companh,a matriz. To os caram o ngados a concorre ue pudesse receb d 

l r em condi - . • er e sua efetivamente eo ocou companhias naciona· c;oes 1denticas. Foi is • fin · 1s e estrang · so que econömico- ance1ra: um tratamento regulat, . . e1ras em pe de igualdad ono igual para d . e 
A regula<;äo do resseguro passou a ser O d d esiguais.29 

mercado. Alem de estabelecer a igualdade entra to dconcorrencial fundamental do 
'd d e o os os con respeito a capac1 a e seguradora trazia um ganh d. . correntes no que diz 

d ' O a IC!Onal as nh" sileiras, que pu eram contar com o conhecimento t, . compa 1as bra-. . ecmco do JRB e . d isso com um mecamsmo 1mportante de estabilizar· d •. mrus o que ' ..,ao e suas carteiras 30 

Num segundo passo, o IRB comec;ou a devolver riscos d : . - . ao merca o mterno 0 que faz1a por retrocessao. F01 o Decreto n° 3.784 de 30 de b d ' ' outu ro e 1941, que 

28 0 ~go 73 do ?ecreto-lei n° 2.063/ 40 previa que "(t)odas as responsabilidades que 
näo forem ren~as pelas soc1edades segurad~ras _deveräo ser resseguradas, no 310 de aceita~äo do 
seguro, no Jnsntuto de Resse~os do_ Bra~1l . lmaalrnente, era possivel ceder riscos em co-seguro 
no pafs ou a resseguradores mternaaonais, caso o !RB näo aceitasse participar da opera~äo. En
tretanto, em pouco tempo essa possibilidade foi suprimida, pois em tennos pnlticos o IRB passou 
a controlar todo o mercado. 

29 "O IRB nivela isto tudo, porque ele faz o jogo, entäo ele da a mesma tabela para todo 
mundo. A tabela que naquele tempo era a minha tabela de reten~öes, a Sun Alliance tinha a dela, 
o frances tinha a dele, o alemäo tinha a dele, cada um trabalhava com a sua tabela. 0 !RB chegou 
e disse: a tabela e para voces, para todo mundo. Sul Arnerica, todo mundo. Entäo nesse pomo fi
cou mais fä.cil. Deu oportunidade para as companhias menores, mais fracas, poderem compenr com 
as mais fones" (Helio da Rocha Araujo, Depoimento, Rio de Janeiro, CPDOC/Funenseg, 1997, apud 
Carlos Eduardo Sarmento, Nacionaliza<;äo e expansäo: o mercado segurador brasile1ro entre 19

3
9 

e 1963, cit., p. 154). . fi 
30 Estabilizar a carteira de seguros e um <los efeitos do contrato de resseguro, a:1: de b: 

nido por Pedro Alvim: "A previsäo de sinistres de determinado ramo.de_seguros depen \xe 
0
_ 

1 fr 
.. • cia das ocorrencias e penn11em a a~ao servac;öes estatisticas a longo prazo. Reve am a equen d . . uos em funräo do volume d · · d-' 'de· · ada do numero e sm1s , e um coefic1ente med10 que " 1 1a aproxim d facilitara a previsäo do mon-

da carteira. O estabelecimento de um valor medio para c
1
a_ 31. segurose valor medio pelo coeficiente 

d · • - d d Bastara mu tJp 1car es . . d tante as mdemza<;oes a cargo o segura or. . . d. e de trinta ocorrenc1as em ca a 
d · · fi · c de sinistro-mcen 10 f de e s1rustros. Se, por exemplo, o coe c1en _e _ de Cr$ 1 soo.000,00, se cada seguro or 
mil contratos de seguros, o total das indemza~oes s:ra tes u~s de Cr$ so.000,00, ourros de Cr$ 
Cr$ 50.000,00. Mas se os seguros tiverem valores difereneci~ento previo do volume de mdemza-
100.000 00 ou Cr$ 200.000 00 sera imposs{vel O conh . to O qua! permitira a admimSCra-, ' ' ' d d e conhecunen • · 'd de e sem <;öes. A estabilidade da seguradora depen ~ ess as obriga~öes e orientar sua 30':1 \ tecnica 
<;äo adotar as medidas necessarias para sansfazer_su Eis por que e de toda convemencie um dos 
c~mprometer sua seguran<;a econömic~ e fina:c:;~- ao valor. A opera~äo de :~::~:~rador 10-
nao manter carteiras de riscos heterogeneos, q segurador rransfenra par d responsabi
processos para corri cnr a desigualdade dos riscos: 0 anerr· a isto e, os excessos e sua 

o· ed" de sua C ' ~as as pontas que excederem o valor m 1~ 124.125). 
lidade" ( cf. Polftica Bra.sileira de Seguros, cit., P· 
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ais O dever de ace1tar as retrocessöes 
. d seguro instaladas no p 

unpös as companhias e 

d IRB 
. capacidade seguradora do mercado 

o . . te exaunr a . . 1 . 

0 obietivo era eVIdentemen I rava dois obJetivos. De um ado, est1mu-
, . governo a can,. . , 

. temo Dessa maneira, o . . al dos seguros. De outro, eVItava a saida 
m . d . dustna nac10n 1· S 
Java O crescimento a 11: _ ,. oHtica econömica getu 1sta. omente ap6s 

, estao tao cara i:1 p . d 'd 
de divisas do prus, qu d brasileiro e que os nscos eram ce 1 os ao es-

esgotada a capacidade do merca o 

trangeiro. . ·a1 ve-se que a J6gica do governo Vargas era cla-

Sob a perspe~ava concorre~:e;to das seguradoras brasileiras. 
ramente a de esamular o cresc1 . 

'd onverteu na figura centrahzadora do mercado de se-
0 !RB rapi amente se c . _ . , 

fu - c am estendidas a mmtas outras questoes. Prova d1sso e 0 

guros Suas ni;oes ior bl' . . 
• a 1 805 de 27 de novembro de 1939, que pu 1cou o pnme1ro estatuto 

Decreto n . , , . . 
do orgäo ressegurador. Com efeito, passou a s_er necessa~10 que as companhias 

informassem O IRB, com antecedencia de 90 d1a~, a respe1to de novos ramos de 

seguros que pretendessem explorar. 0 IRB tambem ~assou a ter poderes ?scali

zadores sobre os seguradores diretos, que ficaram obngados a apresentar hvros e 
, · · 31 

demais documentos que mteressassem ao mstltuto. 

Note-se que o IRB, alern de gozar de inumeras prerrogativas segundo a 

regulai;äo vigente, efetivamente as utilizava. Para tanto, contava com tecnicos de 

elevado nivel, que corporificavam de forma singular o espirito da tecnocracia es

tatal estimulada por Getulio Vargas. 32 

Os ef~itos da politica do capitalismo nacional comei;aram a surgir. A politica 

regulat6na do IRB provocou um crescimento significativo do numero de segura

doras de capital nacional. 0 incentivo a essas seguradoras tambem gerou o au

mento_ de_ c?nc~rrencia, que levou a busca de novos mercados entre os consumi-

dores md1V1dua1s e os de men d A S 1 , . 
. or ren a. u Amenca, por exemplo lani;ou o se-

guro de VIda popular Outro ra 1 d c · , ' 

1 · mo exp ora o 101 o de titulos de capitalizaräo re-
gu amentado pela prime · . " ' 

ira vez em 1933, por me10 do Decreto n° 22.456. Entre 

D 3 \ Outra mostra de que o poder do !RB e 
ecrero n 1.805/ 39 ils seguradoras atuant ra profundo esta na obriga1,äo institufda pelo 

exdcedentes em opera~öes de resseguro comes no pais. De fonna a evitar que estas, ao inves de ceder 
0 ecreto criava b · - ' ec;assem a pratic 
20% da ~o ngac;ao a todas as seguradoras. al d ar O co-seguro com suas congeneres, 

do da ob~;~o~a i~dade que houvessem assumido ~st a as no Brasil de ressegurar, no minimo, 

32 "~ao pu esse ser fiscalizado, foram atribuI~io-seguro. Para que o cumprimento devi-

dos e pesq . 0 lnstttuto näo podia se organizar s ao !RB os poderes acima referidos. 
wsas. Eie sera u · . sem o seu Iabo t6 · 

ma?do escola, criando um: VIve~o d~ tecnicos que orientarä ra no. Sem a sua equipe de estu-

soc1al que deve ter" (A consctenc1a nova, dando ao . 0 0 mercado do seguro no pafs, for-

12, apud Marly Silva da ta:non ~ag~häes, Modelo de ~:eo ~ se~r~t;a econömica e o sentido 

o lnstttuto de Resseguros do ~ A ~nac;_ao e a estruturac;äo de gamz~c;a?, '.n Revista do IRB, 1940, p. 
rast!, c1t., p. 108). uma IIlStltuic;äo-modelo da era Vargas: 
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1939 e 1946, os premios pagos as companhias de capital' _ 

enquanto seus ativos se ampliaram em 49l %. 33 izai;ao cresceram 558%, 

Ern surna, o IRB cumpriu a risca a furn;äo para que h . .d . 

d · I d aVIa s1 o cnado· desen-

lver O rnerca o nac1ona e seguros e, especialmente . . · 
vo . . " . , ap01ar o crescimento das 
seguradoras nac1ona1s kcmca e financeiramente. 

5 o periodo de 1945 a 1964 

Ern 29 de outubro de 1945 Getulio Vargas e deposto por um golpe d E t d 
f I ' • . . e s a o 

organizado por ori;~s po 1t1cas c1~1s . e_ militares, motivadas pela derrota do 

nazifascismo pelos Ahados. A Const1tu1i;ao de 1937 e substituida pela Constitui

i;äo de 1946. 

A Uniäo Democratica Nacional, partido politico que inspirou a mudani;a do 

sistema politico brasileiro, passou a apoiar a criat;äo de politicas favoraveis a aber

tura do pais ao capital estrangeiro. Foi nesse contexto que se estabeleceram na 

constitui~äo de 1946 a livre iniciativa e a igualdade de oportunidades para na

cionais e estrangeiros, por oposii;äo ao nacionalismo getulista.34 

No que diz respeito especificamente ao mercado de seguros, o artigo 149 da 

nova Constituii;äo previa que "[a] lei dispora sobre o regime dos bancos de dep6-

sito, das empresas de seguro, de capitalizai;äo e de fins analogos". 

Ao deixar a cargo do legislador ordinario o estabelecimento de normas pr6-

prias para o mercado de seguros, a Constituit;äo de 1946 criou um impasse. De 

um lado, havia os defensores de que o Decreto n° 2.063/ 40 tinha sido plenamen

te recepcionado pelo texto constitucional. De outro, havia aqueles que sustenta

vam a derrogai;äo das regras do decreto face aos principios liberais da nova Cons

tituii;äo, pois aquelas eram amplamente restritivas a entrada de seguradoras es

trangeiras no mercado nacional, assim como a participai;äo de estrangeiros no 

capital de seguradoras constituidas no Brasil. 

33 Fonte: !RB, Anudrio de Seguros, apud Carlos Eduardo Sarmento, Nacionalizac;äo e ex

pansäo: o mercado segurador brasileiro entre 1939 e 1963, cit., P· 165. 

34 "Com o Govemo Durra abandonava-se a convict;äo de que era possi~el_ reali~ar um ca

pitalismo relativamente autönomo no Brasil. A maneira pela qual O poder pubh~o fm leva_do a 
· · - · d p { · 1·cava na modificarao do sentido e 

reonentar e reduzir suas relat;oes com a econom1a o a s unp 1 " . . 

conreudo da politica econömica estatal. Ern pouco tempo, os govem_ames adotaram obJ~tivo~. e 

diretrizes que conferiram outra significac;äo 3 atividade do poder publico. Ao recusar o na_c1?~a 1s

mo econömico como prindpio basico de politica econömica, recusava-~e tambe~: po:ibib~a_de 

de um capitali;mo de tipo nacional. Ao recusarem-se as diretri~e_s e tecmcas es~ec1 icas a ~o ~c: 

econömica nacionalista adotavam-se diretrizes e tecnicas que mam reforc;ar a mtec<l.ep~o<len~ 

r~de?nir as condit;öes de dependencia" (Octavio Ianni, Estado e Planejamento Economico no ra

s1l, c1t., p. 92.93). 
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, o celebre de uma companhia estrangeira que requisitou 

Houve na epoca O cas , 
0 

assunto se transformou em grande controver-

autoriza\ä~ para operar n; pai~o de parecer do Ministro da Justi<;a favoravel a 

sia e ~e~mou ~om \elael~r;;esidente de Republica em 1948. 35 Ern resumo, o 

autonza\ao, ratificad p nn· dpios da nova Constitui\äo eram incompativeis com 

Parecer sustentava que os P • d • 
0 2 0631

40 pois estas cnavam tratamento es1gual aos 

as regras do Decreto n · ' d - d · 
nacionais e estrangeiros. Tratava-se, ~ortanto, a supressao e uma importante 

barreira a entrada de capital estrangeiro no mercado de seguros. 

Assim 
O 

liberalismo do governo Dutra foi alterando alguns contornos da po

litica econömica getulista, porem näo o suficiente par~ que a estrutura do merca

do de seguros, a!icer\ada no IRB, sofresse transforma<;o:_s realmente profundas. 36 

Ao contnirio, quando Getulio Vargas voltou ao poder, pode retomar rapidamente 

o projeto de desenvolvimento econömico pela mäo do Estado. 
37 

E dessa epoca a cria\äo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econömico 

(BNDE) e da Petrobras. Ambos representavam instrumentos para coordenar, dis

ciplinar e planificar o comportamento das forr;as produtivas nacionais, e ao mes

mo tempo concentrar em si a tarefa e, mais do que isso, a capacidade de ditar a 

politica econömica do pais. 
. Do ponto de vista do mercado de seguros, isso significava a criar;äo de um 

1mportante nicho de atua\äo. 0 governo passava a ser um dos grandes clientes 

35 Cf. Pedro Alvirn, Pol{tica Brasileira de Seguros, cit., p. 118-122. 

cionad:6i Alem do novo dispositivo ~onstitucional acima comentado, outra altera~äo a ser men

sa instin:!<;~:esgeito ~o_IRB, es: relactona c~m a representa~äo do setor privado nos quadros des

institutos de .re~:. e e1to,_ esta eleceu-~e a igualdade de participa~äo no capital do !RB entre os 

B). Desse m:do noe~;~:;~~::s ~e ~<;a? da classe A) e as seguradoras (titulares de a,;öes da classe 

B - estabeleceu'.se uma igualdad ,;ao eSlgual - 7o% das a,;öes para a classe A e 30% para a classe 
.. . e entre as partes, com 50% para cada uma delas. 

37 Essa uuerven,;äo do Estado no domi . , . 
r/gida, impöe-se como um dever ao dmo economico, sempre que possivel plastica e näo 

d 
· · · • . govemo to as as vezes que , , · • d fi . , . 

a 1mc1a11va pnvada ou acautel . . " necess<1rto supnr as e c1enc1as 

f 
· ' ar os supenores mteress d N • 

ego suca dos apetites individuais _ es a a~ao, quer contra a voracidade 

h b 
, quer contra a arao pred t6 - d , 

con ecem andeira nem cultu . .• > a na essas ,on;as de rapina que näo 

d 
. am outra rehgiao que - . ' 

recurso os paliativos moment•- nao seJa a do lucro. [ ... ] ReJ"eitando o fäcil 
d . <1.ueos, o govemo pre~ - 1 e conJunto e näo de detalhe pe enu vo tar-se resolutarnente para as soJuröes 
h e , rmanentes e näo tr - 6 - > 
_omo_g neo e estavel, base firme para d . anSit nas, capazes de construir um conjunto 

ctonats. [ ... 1 Ja hoje e evidente a todos ~ esenvzi~ento de todas as atividades econömicas na

tran~ularnento da atividade econömica ~: 0 p~ pno desenvolvimento fez surgirem pontos de es

~:1:t;J} ~ra, me~mo nos setores en: qut~a;:dt n~ forem eliminados, deteräo a marcha en

em ap11·care orma d1reta, a iniciativa privada nac~•onal mente, o Estado brasileiro se tem abstido 
-se na supress· d , ion ou estran · 

tanto, em face das cir ao a~ueles pontos de asfixia. 0 Pod ,&e~a, m_ostra-se desinteressada 

lhar adequadamente"cu;st~c1as, a assumir novos encar os er Pubhco ~a1 sende compelido, por

tamento de Imprensa ~ e~ho Vargas, Mensagem ao eo! para os qurus se esfor~a por se apare

Econdmico no Brasil c·t ac1onal, 1952, p. 10, 11 e 18 ap!~so N_acional, Rio de Janeiro, Depar-
, 1 ·, p. 123 s). ' ctaVJo lanni, Estado e Planejamento 

llllas 
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da industria seguradora, a medida que ~ 1 . 

d 
, S - 1 orta ec1a su . 

sario o pa1s. ao ex:mp os de exercicio dess . ~ pos1~äo de princi al e 
tria de base e os proJetos do BNDE. A 16 . adpos1\ao os mvestiment/ _mp~e-

1 
. 'd d g1ca o fom s na mdus-

pel de re evo na at1V1 a e econömica privada. ento econömico assumia pa-

Alem disso, com o inicio do desenvolvi . 

b 
. mento da md , -

P
ais, a nu-se um novo campo para a industn· d ustna automobilistica 

· ~ E d a os seguro L no 
negoc1ar;oes entre sta o e seguradoras no s 'd _s . ogo come\aram as 

g
at6rio de responsabilidade civil para pro e~a , ~ de se mstituir o seguro obri-

. pnetanos de , 1 
rratava-se, entre outras c01sas, de compensar O setor . veicu os automotores. 

guros de acidentes de trabalho, que acabariam pnvado pela perda dos se
Estado. 38 passando para a tutela direta do 

Näo obstante, a verdade e que nenhuma modif - . 
regula\äo dos seguros privados ap6s a ediräo do D ica\aol ~ub

5
ranc1al se fez na 

. , . l'b . .,. ecreto- e1 no 2 063/ 40 C 
se viu, os pnnc1p1os 1 era1s da Constitui\äo de 1946 fl' · · omo 

- h " con itavam com este 'lti 
mo, mas nao ouve es1or<;o legislativo para redefinir I u -, • • . com c areza as normas do 
setor. Isso so Vlna a ocorrer por me10 da ediräo do Dec t 1 - 0 .,. re o- e1 n 73/ 66. 

6 0 p~~iodo de 1964 :11 ?SO: o Decreto-lei nll 73/66 e a 
polittca concentrac1omsta 

~o inicio dos anos 60, havia mais de 160 seguradoras no Brasil, porem ape

nas cmco se destacavam: Sul America, Internacional, Boa Vista Minas Brasil e 

Atläntica. "A maior parte dos seguros vinha dos ramos incendio (c~rca de 31 % dos 

premios de seguros de 1963), vida (20,4%) e acidentes de trabalho (23%). O se

guro de autom6vel contava entäo com 11% do total de premios de 1963."
39 

As sociedades seguradoras, habituadas ao regime normativo da era Vargas, 

passaram a ceder ao IRB quase a totalidade de seus riscos. Este, por sua vez, de

volvia ao mercado interno o conjunto de riscos que lhe haviam sido cedidos se

gundo os seguintes indices das seguradoras: (i) patrimönio liquido; (ii) volume 

de premios; e (iii) resultatlos. Observando-se tais criterios, os neg6cios do IRB 

acabavam sendo transferidos as principais seguradoras do mercado intemo. So

mente quando a capacidade intema näo fosse suficiente e que o excedente seria 

cedido ao exterior. Some-se a isso o fato de que as seguradoras eram mal prepa-

38 Corno visto acima o seguro de acidentes de trabalho seria convertido em monop6lio 

estatal por meio da Lei no 5 3i6 de 14 de setembro de 1967. No intuito de compensar os segur,a
do · · ' d · mesmo ano o govemo regu a-

res pnvados pela perda de uma importante fonte e receita, no o 61 867 d 7 de de-
mentari . . . ,. • d tom6vel (cf Decreto n • , e 

a o seguro obngat6no dos propnetdltos e au · 

zembro de 1967) · • · ' · d Seguro Privado no 

. 39 Cf. Verena Alberti et al ., Entre a Solidariedade e O RtSco: Hi
5
taria 

0 

Brasil, cit., p. 206. 

• 
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radas tecnicamente, e que, por forc;a do suporte tecnico do IRB, näo havia o me
nor estfmulo para que elas se especializassem. 

0 quadro acima acabou produzindo ~s ~eguintes :onseqüencias: retrac;äo da 
capacidade seguradora do mercado b~as1leiro, red~c;~o do grau d: competic;äo 
entre as seguradoras e aumento dos nscos para a h1g1de~ econöm1co-financeira 
do sistema securitario. ou seja, a pratica do IRB contranou substancialmente a 
16gica sob a qual havia sido institufdo. 

Conforme mencionado no item 4 acima, a capacidade seguradora de uma 
empresa e medida essencialmente por seu patrimönio liquido, que limita suas 
operac;öes. Quando um segurador direto firma um contrato de resseguro, trans
fere uma parcela de seus riscos para o ressegurador. Essa transferencia libera a 
respectiva parcela de patrimönio liquido, ate entäo comprometida, para servir a 
nova oferta de ap6lices. E por isso que se diz que o resseguro aumenta a capaci
dade seguradora de um determinado mercado. 40 Dito isso, parece claro que a 
retrocessäo de riscos ao mercado intemo tem o efeito negativo de diminuir a ca
pacidade desse mercado, ao inves de expandi-la, como seria de esperar que 0 
agente estatal do resseguro procurasse fazer. 

Se e verdade que o resseguro e um instrumento de aumento da capacidade 
dos seguradores diretos, seu efeito deveria ser o de permitir que seguradores 
menores adquirissem condic;äo de concorrer mais competitivamente com as gran
des companhias de seguro. No entanto, ao promover a retrocessäo ao mercado 
intemo conforme os criterios acima, o IRB fazia com que parte substancial dos 
neg6cios retomasse somente aos grandes seguradores, sem que estes precisassem 
se esforc;ar. 0 resultado e que ficava diffcil aos pequenos seguradores competir, 
pois o IRB, como importante fonte de neg6cios, privilegiava sempre os grandes. 

Por firn, se e verdade que os seguradores se tomavam cada vez mais depen
dentes tecnicamente do IRB, funcionando quase como meros corretores, o risco 
de erros tecnicos graves aumentava enormemente. Isso porque a selec;äo e o agru
pam_ento de riscos d_evem ocorrer na origem, quando de sua transferencia do con
sum1d_or a companhia seguradora. 0 trabalho tecnico desta e, portanto, fundamen
t~l. Nao se pode deixar a cargo do agente ressegurador estatal resolver falhas tec
n~cas dos agentes ~rivados, pois essas falhas säo de dificil identificac;äo e resolu
c;ao. Ern suma, o nsco de uma crise sistemica aumenta deveras num mercado se
gurador c~ntrolado e operado tecnicamente por um unico ressegurador. E por isso 
que a pratica do IRB aurnentava significativamente os riscos de higidez do siste
ma securitario. 

Arefo m d · · · . r_ a a mirustrativa no campo dos seguros foi feita, entre outras razöes, 
c~m O mtmto de corrigir essas falhas. 0 govemo rnilitar de Castelo Branco acre
ditava ser necessario ampliar e reforc;ar o aparato estatal destinado a regular o 

40 Para uma analise pormenor1·zad d · . · a o resseguro corno mstrurnento de aumento da ca-pac1dade dos seguradores diretos, v. Capitulo 8, itern 2.2, infra. 
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novo quadro institucional, inspirado npo er do IRB. Isso O lev 0 model - 0u a eo b pela Lei no ~.595, de 31 d_e dezembro de 196 ~,cn~~o para o sistema nce er ~m 
se tornou vigente por me10 do Decreto 1 . o 4. Fo1 Justamente es finance,ro 

. - - e1 n 73/ 66 se quadro que 
A nova leg1slac;ao securitaria lange d d · 

d . , e esfazer o I d delo de Esta o mterventor e controlador d ega o getulista a economia e seu mo-pais fundamentos. Exemplo maior disso foi , 0 manteve em seus . . 
nop6lio do IRB ( cf. Decreto-lei no 73/ 66 a~· resseguro, que continuou a s~~nc,-

preservou sua estrutura administrativa e' sua:gos_ 4~, 4~ e 81) . Este, por sua ::-
1 pnnc1pa1s funr· . , de divisas, regu ar o resseguro e praticar a retr _ ~0 es: eVJtar a evasäo 

terior (cf. artigos 44, I, a; 60; e 88). ocessao no mercado interno e ex-

Näo obstante, o Decreto-lei n° 73/ 66 realment ct· 
trativo destinado a fiscalizar e regular a atividade s:gexpadn m O quadro adminis-

d · ura ora no pais Ao lad d IRB criaram-se ms novos entes estatais: o Conselho Na • 1 d · ~ 0 

) S • d , . c10na e Seguros Pnva-dos (CNSP e a upennten enc1a de Seguros Privados (SUSEP) 0 CN . 
~ l d J · · d d · SP tena a func;ao ambp ~ e regu ~r- a dat1VJd a e s~g~ra~ora (cf. artigo 32), ao passo que a 

SUSEP ca ena o exer~1c10 . e uas pnnc1pa1s fun~öes: irnplernentar as normas 
editadas pelo CNSP e fiscahzar o funcionamento das sociedades seguradoras (cf. 
artigo 36). 

A simples leitura do artigo 32 do Decreto-lei n° 73/ 66 revela a grande preo
cupac;äo que o govemo militar da epoca tinha com a higidez econömico-financei
ra do mercado segurador. Ao CNSP foram delegados arnplissirnos poderes para 
regular os principais aspectos da atividade seguradora, entre eles: (i) regular a 
constituic;äo, organizac;äo e funcionamento das sociedades seguradoras; (ii) de
terminar o capital das sociedades seguradoras; (iii) estipular indices e demais 
normas tecnicas sobre tarifas investimentos e outras rela~öes patrirnoniais a se
rem observadas pelas sociedades seguradoras; e (iv) prescrever os criterios tecni-
cos para as operac;öes de seguros. 

· · d • d · ta ou indiretarnente rela-De fato todos os aspectos ac1ma c1ta os tem, !fe , . ' 
c;äo com a ~olvencia do mercado segurador e, ern ultima inStancia, corn a pro

. t de normas que tratasse com 
tec;äo do consumidor . Näo havia a epoca um conJun ° I vavel preocupa~äo 

l . d fu d"d d d t as Ocorre que essa ou amp 1tu e e pro n I a e esses em · . tivo durante o gover-
näo surtiu muito efeito, pois o CNSP perman~ceu qua: 

1
~~nar corno O principal 

no militar.42 Ern termos praticos, o IRB contm~ou_a donresseguro. 
· , · portanc1a regulador da mercado, o que se deVIa a im 

, . 6 d Rio de Janeiro, Agir, v. 1, 
· Monetana, · e ·• 

41 Cf. Eugenio Gudin, Prindpios de Economia . 
p. 279 s. . . Hist6ria do Seguro Pnvado ~o 

Solidariedade e o R15co. ue 3 nova legrsla~ao 
. 42 Cf. Verena Alberti et ~-, E~tre a CNSP, e preciso reconhecer ~m or determinadas 

Brasil, cit., p. 216-217. Apesar da inauvida_de ~o 
0 0 

sentido de controlar _e 1
0 7

P3166 que firmou • . · nif1cat1vo O eto-le1 n ' secuntana representou um avam,o sig . , artigo 2° do ecr b 1 er que estas se rea-
d Jo d1sso " 0 d O esta e ec con utas aos agentes privados. Exemp 

1
. a·o do merca 0 , 3 

u · 1 - e fisca 1za~ m 1mportante prindpio de regu a~ao 
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A inercia do CNSP no cumprimento de suas func;öes regul~doras, aliada a 
, . d IRB . descrita acabou colocando o mercado a beira de uma crise pohtica o ac1ma , . d . f . lf . 

. "d E - 1·sso O governo decidm ar m c10 a uma po t1ca de esti-de higi ez. m reac;ao a , . . . 
mulo a concentrac;äo da industna secuntana. . 

A politica concentracionista foi iniciada pelo Decreto-le1 n° 1.115, de 24 de 
julho de 1970, regulamentado pelo Decreto n° 67.44?, de 29 de out~bro de 1970. 
A finalidade desse novo conjunto de normas e~a estimular, por ~e1O da conces
säo de incentivos fiscais, a fusäo e a incorporac;ao e~tre companhrns seguradoras. 

0 esultados obtidos foram bastante eficazes. 0 numero de seguradores passou 
d s ~89 no ano de 1966 para 93, em 1980. 0 relat6rio do IRB de 1978 revelava 
q~e os doze maiores ~pos atuantes no mercado segurador brasileiro detinham 
52% dos premios.43 

Alem da referida crise, outra importante razäo parece ter levado o govemo a 
estirnular a concentrac;äo: acreditava-se que os seguradores diretos precisavam se 
ajustar ao crescimento econömico do pafs, que vivia o chamado "milagre econö
mico". Para tanto, era necessario que eles se capitalizassem para poder segurar 
riscos maiores e mais numerosos. Era igualmente necessaria maior qualificac;äo 
tecnica que, no entender do IRB, somente as maiores companhias poderiam ter. 

Data tambem dessa epoca a entrada dos bancos no mercado de seguros. Atrai
dos pelo volume cada vez mais expressivo de premios, os bancos iniciaram uma 
politica de aquisic;äo de companhias seguradoras, firmando-se rapidamente e~tre 
os maiores nesse mercado. Essa posic;äo seria facilmente alcanc;ada e consohda
da, haja vista que os bancos podiam fazer uso de suas agencias como canai~ de 
distribuü;äo de servic;os securitarios, assim reduzindo seus custos de transac;ao. 

A prop6sito, essa vantagem competitiva <los bancos seria e:xpandida pela edi
c;äo do Decreto n° 59.195, de 8 de setembro de 1966, que instituiu o sistema de 
cobranc;a bancaria <los premios de seguros. A finalidade desse decreto era tornar 
mais eficiente a captac;äo dos premios dos segurados e sua transferencia aos se
guradores. No entanto, ele acabou representando tambem um passo importante 
rumo a integrac;äo de servic;os bancarios e securitarios. A razäo e simples: para que 
pudessem concorrer de forma eficiente, seguradores passaram a depender näo 
apenas de uma boa rede de corretores,44 mas tambem da rede bancaria. Conglo-

Hzaräo "no interesse dos segurados e beneficiarios dos contratos de seguro". Mais adiante, o arti
go 5° dispös que "(a) polftica de seguros privados objetivara: [ ... ] I - promover a expansäo do 
mercado de seguros e propiciar condi,;öes operacionais necessarias para sua integra,;äo no proces
so econörnico e social do Pafs; [ ... ] N - promover o aperfeil;oamento das sociedades seguradoras; 
V - preservar a Hquidez e a solvl!ncia das sociedades seguradoras". 

43 Cf. Verena Alberti et al., Entre a Solidariedade e o Risco: Hist6ria do Seguro Privado no 
Brasil, cit., p. 228-233. 

44 A Lei n° 4.594, de 29 de dezembro de 1964, introduziu normas reguladoras da profis
säo do corretor de seguros. Logo a seguir, o Decreto-lei n" 73/66 reconheceu formalmente o cor
retor como parte do chamado "Sistema Nacional de Seguros Privados" (artigo 8"), defi:nindo-o como 
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• - • OS OS serv· 
passaram a uma pos1c;ao amda mais priVil . u;os - bancarios . 
das bancarias para oferecer ap61ices e egiada, pois podiam uti·I~ secumanos -

d , ao mesmo t 1zar suas a • 
Pelos segura os. No Cap1tulo 10 veremos a empo captar os pr' . gen-

• A • s conseqü • . em10s pago 
Para a bvre concorrencia no mercado de s enc1as desse quadro . s 

. d 1 - eguros bem nonnaavo 
altemativas e regu ac;ao. ' como analisaremos formas 

7 As decadas de 80 e 90: liberaliza~äo d 
e esregu}amenta~äo 

Ao termino da decada de 70 a industria de segur h . 
velmente, acompanhando o desempenho da economiaons ~VIa

1
crescido considera-

1 ac10na No inicio do 80 entretanto, e a comec;ou a se retrair em furn;äo da cri e · • . s anos 
' , d ·d • 1 , . s econom1ca por que 

Passava o pa1s, eVI a em espec1a a cnse mundial do petr6leo 
O 

.d d , 
· d d ' ·d com a na eca

da antenor, ao audme~to _
6
a ~v1d a externa e a inflm;äo crescente, que geraram 

desemprego e que a s1gm canva o Produto Interno Bruto (PIB). Corno re lt _ 
d -d A• f sua 

do, a arreca ac;ao e prem1os em 1983 oi praticamente 20% inferior, em valores 
reais, a de 1979. No mesmo periodo, a participac;äo da industria de seguros no 
PIB recuou de 1 % para 0,85%.45 

A inflac;äo näo tinha apenas o efeito de desestabilizar a economia, e com ela 
a industria de seguros. Outro efeito significativo foi transformar a atividade segu
radora em atividade financeira. As seguradoras näo se preocupavam mais em rea
lizar ganhos operacionais, e sim em captar cada vez ~ais ?remios. !~so ocorria por 
uma simples razäo: a inflac;äo gerava ganhos financerros tao express1v_os, que even
tuais perdas operacionais passavam despercebidas. A ordern do d1a era captar 

indiscriminadamente. . . , . 
Evidentemente essa politica comercial traria consigo resultad?s idndedseiaved1s. 

f . - ·nda ma10r a eman a 
0 primeiro deles, sentido imediatamente, o1 a re~rac;ao a1 rrigido monetariamen-
por seguros. Isso porque o valor das ap6lices ou nao ~ra coinflac;äo·46 se houvesse 
te, ou tal correc;äo näo era suficiente para acomp~~ a~:ac;äo bem' menor do que 
um sinistro, o segurado acabava receberr<lo uma m em 

de seguro entre as socie-
" . . . . an ariar e promover ~ontr~tos . 122) . Nos tennos do 
o mtermed1ano legalmente autonzado a_ ~- s de direito pnvado (arugo d evia habilita~äo 

dades seguradoras e as pessoas ffsicas ou JUfl 
1c; seguro passou a depender e pr 

artigo 123, o exercicio da profissäo de corretor e r äo e Mercosul, 
e registro. . d S guros: Neoliberalismo, Globa tzaf 

l · N cional e e 45 Cf. Pedro Alvim, Pol ttca a 1996 p. 21-22. tentaram resgatar 0 

Säo Paula Manuais Tecnicos de Seguros, .' 
0 

Jongo dos anos SO que a·o monetllria. Isso 
' . nöm1cas a obre corre~ - b te 

46 Diversas foram as med1das eco aram estabelecer regras s a novas regras. Nao ~ ~ta:Ufi'. 
Brasil da corrida inflacionaria. Todas proc_urd·camente que se adequa~ _ ou pela indexa~ao m 

e peno 1 d ·ndexa~ao afetou o mercado de seguros, que tev dos pela falta e 1 

. 0 c am marca pode-se d1zer que os anos 8 ,or _ 
ciente - do valor das ap6lices a infla,;ao. 
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d oesnecessario dizer o quanto isso gerava des 
o valor real do intere~se s~,t:m~~se a isso O agravamento da crise econömica, ~ 
confian<;a no consum1dd~r.. •räo do consumo estava montado. 

0 cenario ideal para a 1mmui.,. . 

d d 1 Pen
'odos de exce<;äo, em geral devidos a planos econömi-

Guar a os a guns d"fi d 

d d 
• ,. era 

O 
quadro acima pouco se mo 1 cou urante os anos 80 

cos e ura<;ao e1em , 1 ,1. • d , · . , . d os 
90 

somente a partir do Plano Rea c que a m ustna segurado 
e O IOICIO OS an • • o · -ra voltou a crescer, elevando sua participa<;ao no Piß a 2, 78 Vo ao firn de 1994. 48 

No campo regulat6rio, a influencia de uma nova politica econömica se fez 
notar. ourante os anos 60 e 70, a industria de seguros permanecera sob o contro
le rigido do IRB. Os fundamentos econömicos da era Vargas continuavam vigoro
sos e influentes, entre outras razöes porque atendiam ao fortalecimento do capi
talismo nacional idealizado pelo govemo militar (cf. item 6 supra). A partir de 
meados dos anos 80, e especialmente ao longo dos anos 90, a industria de segu
ros passou por um periodo de sensivel desregulamenta<;äo e liberaliza<;äo, tradu
zidas especialmente na flexibiliza<;äo de premios, na facilita<;äo ao ingresso de 
capital estrangeiro e na quebra do monop6lio do IRB sobre o resseguro. 49 Cada 
um desses aspectos sera comentado separadamente a seguir. 

~7 0 problema da falta de correc;äo monetaria das ap6lices de seguros s6 seria resol ·d 
por mle1? da Resoluc;äo CNSP no 9, de 26 de maio de 1987, que regularnentou o artigo 14 doVID o 
creto- et n° 73/ 66. e
cit., p. i19.Cf. Pedro Alvim, PoUtica Nacional de Seguros: Neoliberalismo, GlobalizafiiO e Mercosul, 

ros. Ern maio de 1992, por exemplo, a FENA~~t d~ei°1ac;ao e liberali~ar;äo do mercado de segu-
49 Muitas foram as tentativas de des ul - . 

cumento que propunha a revisäo da regul - d 1~ gou a charnada Carta de Brasilia"' um do
tais: E~ue ouuos aspectos, a FENASEG .

11
t~:o a atJV1d~d~ segura?ora em seis pontos fundamen

preJud1cam a instituic;äo do segur . Jb g a_n~~es~ano (r)eduzlf os excessos de regulac;äo que 

d 
" . 0 , im em a mmauva empr ·a1 d fi ' merca o . Ple1teava cambem "m • . esan e es guram a economia de 

_icas, amp 1ando-se o leque dos ati d _ a e aos mvestimentos de reservas tec-
0

· 

1
- awr autonom1a e flexibilid d · 

uvou a edic;äo do Plano Diretor do ~~\on e destas poderao ser aplicadas". A Carta de Bras{lia mo
~::~an~ado pelo_ govemo em julho d: ;;;2 ~~s:8'1r°s, ~a~i~alizac;äo e Previdencia Complemen-

ac;ao excess1va no mercado seg d · . P ano micialmente reconhecia haver uma con-
sentavam 40 1% d • , ura or, p01s em 1990" • . fr • 

0 
a mdustria de seguro as c. . as tres ma1ores [ seguradoras] repre-

:~/~:~r edsse problema, o Plano propunha alg=:d~ore~, 52,1%, e as dez maiores 66,1%". Para 
· or agem do seguro · rretnzes para a reno - d sujeito-fim dos . pnmordialmente sob O eni vac;ao a regula<;äo, entre 

tido de que o p~~;~~~ss~restados p_elo sistema segurado;~u;/o co_nsu°1:idor (segurado) , que e o 
seus custos; desregulame~om: ma1s acessivel, de melhor uatf~eVJdencia complementar, no sen
agences, com a observän . tac;ao e _s1mplifica~äo do sistem; ~de e com a reduc;äo passive! de 
aumento de concorrenc· c1a mesmta, porem, da responsab -'t·dmedd1ante aumento da liberdade das 
· t ·d 13 e competiti ·d d 1 1 a e e das re · · d • m egn ade e seguranc;a". Ao PI _v1 a e entre os prota onist . qms1tos e solvencia; e 
de Seguros, intitulado "O M ano D1retor se seguiria em f 993 as do s1stema, resguardadas sua 
reduzir o conuole exercido e~cado Segurador Brasilelro" T 1 ' o estudo da SASSE Cia. Nacional 
do nivel tecnico das segur de o IRB sobre o mercado qu . h a _estudo ressaltava a necessidade de 
ver_a func;äo do !RB comoant:~-e da c?~petitividad~ en:ea;:a resultado em sensivel diminuic;äo 
dic;oes de acesso direto por pg iaddor umco da colocac;äo d as. Para tanto, seria necessario "re-

arte o merc d e resseguros . a o segurador no extenor criando con-
ao mercado , ressegurador internacional 

-
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7 .1 Fixa~äo de premios 

De acordo com a Circular SUSEP 0 14 
nhias seguradoras somente poderiam 0~ ' de 

29 
de janeiro de 1968 com . erecer seguros . , pa-

fossem previamente aprovados pela SUSEP C . _ cuJas condii;öes e premios 
. . d 1 , . . ond1roes p rr· 1 pec1a1s e qua quer espec1e eram vedados. Isso si .,. . . a icu ~res e premios es-

ratal sobre os pre<;os cobrados pelos servir d gmficava um ngido controle es-
. 1· - d .,.os as segurado duz1a a carte 1za<;ao o mercado. ras, que obviamente in-

A liberdade para fixa<;äo de premios c . 
anos 80, inicialmente por meio da Circular 

0

5~~rpu ~ ser mtroduzida no inicio <los 
que instituiu relativa autonomia 00 estabele . n 

46
, de l 9 de agosto de 1980, 

guradoras. A seguir, a Circular SUSEP 0 a 22 ~m;~t~ de pre<;os pelas pr6prias se
toU o desconto nas ap6lices dos ramos de s~ e ro dee _ou~b~o de 1987, possibili-
decorrentes de incendio. gu mceo

d
io e lucros cessantes 

0 processo de liberaliza<;äo continuou po . d 
julho de 1992, que instituiu O regime de pre~:;

10 
, ~ Decreto 

0 0 

605, de 17 de 
doras passaram a ter liberdade para fixar seus • m~mmos, pelo qual as segura-

al 

, . prem10s ao consumidor b 
dos v ores m1mmos aprovados pela SUSEP em • . , 

0 
serva-,1. • • • consonancia com as respecti 

notas tccmcas atuana1s. Consta que O efeito foi u b . . 1 vas D 1 , , , . d ma alXa VIO enta nos prei;os so 
e a para ca,_~s prem10s. e seguros foram quase totalmente liberados c . 

teremos ocas1ao de exammar 00 item 4.5 do Capitulo 7_ ' onforme 

7.2 Ingresso de capital estrangeiro 

0 ~ecreto-lei_ n° 73/ 66 näo estabelece restri<;äo a participai;äo de capital es
trang:rro nas soc1edades seguradoras constituidas no Brasil. Näo obstante, a Re
solu<;ao ~NSP n° 3,_ de 9 de janeiro de 1986, restringiu a participai;äo do capital 
estrange1r~ nas soc1edades seguradoras, direta ou indireta, a 50% do capital total 
dessas soc1edades e a um ter<;o do capital com direito a voto. Essa Resolui;äo foi 
substituida pela Resolu<;äo CNSP n° 14, de 3 de julho de 1986, que praticamente 

[ ... ]; ?ar firn as pnl.ticas monopoHsticas do IRB relativamente ao resseguro no mercado intemo, 
~utonzando a organizac;äo e funcionarnento, no Brasil, de empresas constituidas com a finalidade 

e op~rar em resseguros; incentivar o co-seguro, como p6lo germinador de um sistema de resse
guro mtemo; extinguir a retrocessäo obrigat6ria e modificar o regulamento das retrocessöes, de 
modo a favorecer a expansäo do co-seguro; acabar com a obrigatoriedade do pagamento de corre
t~gem de seguro para viabilizar a contratar;äo direta". As medidas sugeridas nos estudos ora refe
ndos tiveram alguma influencia sobre a regula<;äo do setor, porem em sua maioria näo sairam do 
papel. Para o exame ponnenorizado do debate em romo da flexibilizac;äo da regulac;äo da ativida
de seguradora, d. Pedro Alvim, PoUtica Nacional de Seguros: Neoliberalismo, Globalizafäo e Mercosul , 

Clt. , p. 90-138. 
50 Cf. Verena Alberti et al., Entre a Solidariedade e o Risco: Historia da Seguro Privado no 

Brasil, cit. , p. 265. 
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m "ressalvadas as s1tuac;oes preexis
enas que estava 

a reeditou, acrescentando ap" 
tentes a 9 de janeiro ~e 1986 . teria para a qllal o Decreto-lei no 73/ 66 näo 

Ou S
eia o CNSP movou em ?1a clusäo obvia de qlle ambas as resolU<;öes 
, , , . Da1 a con d 

h 
•a lhe dado competenoa. un· elas näo foram contesta as - au pelo 

aVJ I s Mesmo ass , . nh" 
eram ilegais e, portanto, nu a . - te que a Interamencana Compa ia de Segu-

- c m com sucesso a . - ·d d · • -
menos nao o 1ora va,;äo de slla c1sao, segm a a const1tm,;ao 
ros Gerais solicitasse a SUSEP a apro qua! seriam vertidos os ativos cindidos. 

iedade seguradora para a -
de nova 5~ • ela SUSEP, sob O argumento de qlle a aprovac;ao resul-

. 0 ped1do _foi_ n:g~d:~va sociedade seguradora controlada por capital estran
tana na consntm,;a~ ~ ResoJuräo CNSP 0 a 14/ 86. Ern sede recllrsal adminis-
eiro o que contranana a ., , . d . G I d ·-

g . ' d"d b endo obieto de anahse pela A vocac1a era a Umao 
rraava O pe I o aca ou s , . d . ' 

' • d p ecer no AGU/ LA-01/96 de 29 de fevere1ro e 1996, rat1fica-
que porme10 o ar ' . c . 

d 
' 1 p er no GQ 104 de s de J·unho de 1996, conclum qlle a re1enda re-

o pe o arec - , _ ··-
1 räo era realmente ilegal, e que nao ha na Constitmc;ao Federal Oll em norma 

so u., . . - d · 1 
infraconstitucional "qualquer regra que restrinja a parnc1pac;ao e caplta estran-

geiro nas sociedades seguradoras, de previdencia e de capitalizac;äo". 51 

o parecer da AGU abriu as portas aos investimentos estrangeiros nas socie
dades seguradoras nacionais. 0 resultado foi estrondoso: mais de vinte segura
doras estrangeiras ingressaram no mercado brasileiro logo apos a publicac;äo do 

parecer. Em 1997, o numero de companhias controladas por estrangeiros havia 
saltado de 16 para 36.52 

7.3 Quebra do monopolio do IRB e abertura do mercado de 
resseguro 

Nos anos 90, o maior exemplo de flexibiliza,;äo da regulac;äo secllritaria esta 
sem sombra de duvida na queb d ' J· d ' , ra o monopo 10 o IRB sobre o mercado de resse-
guro, operada pela Emenda Constitucional n° 13, de 21 de agosto de 1996, que 

. 51 A negativa da SUSEP ao pedido da Inter . 
via se baseado tambem no artigo 52 11 d A d ~enc~~a Companhia de Seguros Gerais ha
vedava, ate que fosse editada Je1· com' 1• 

0 to as DisposH;oes Constitucionais Transit6rias que 
a • P ementar qu d · · 1· • 
~ 0 , 0 aumento do percentual de parf • - e iscip masse o artigo 192 III da Constitui-
Pa!s,_ de pessoas Hsicas ou jur!dicas rei~_ira<;ao, no capital de institui<;öes financ,eir;s com sede no 

cons1derou que o referido artigo 52 II •d_e~tes ou ?omiciliadas no exterior". 0 parecer da AGU 
emre as qua1s näo ' • tzia respe1to exclu · . 
~äo do preceito ~ ;nq_uadram as seguradoras. Corno sivameme As mstitui<;öes financeiras, 

e panlgrafo uni:;; ni!~ ltberdade de iniciativa previsto n:ec~::a~a ?: norma que limitava a aplica

rns näo poderiam ;er e p~dena ser interpretada senäo restr·f titm<;ao (artigos 1 o, IV; e 170, caput 
52 Cf V qu1paradas por analogia /Js institu. - J ivafi mem~. Dai por que as segurado-

. . · erena Alberti et 1 •<;oes mance1ras. 
Bra.11/, c1t.. p. 266-267. a ., Entre a Solidariedade eo Risc . . . 

0
• HJSt6na do Seguro Privado no 

► 
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1 roll a redac;äo da entäo vigente inciso II do artigo 192 53 A d ~ . 
a te A • " - • ,, • • nova re ac;ao supn-

. a referenaa ao 6rgao ressegurador ofic1al mcluindo se as d 
011u . . ' _ - empresas e res-
seguro entre aqllelas Qlle necessnam ~e autonzac;ao previa do Poder Publico para 

euncionamento, ao lado das companh1as de seguro, previdencia e capitalizac;äo. 

E preciso lembrar qlle o IRB, constituido em 1939 e um dos le d d 
d 

. A • , ga os a era 

Vargas. Da ponto e VISta econom1co, esse monopolio se inseria perfeitarn t . r en e nas 
diretrizes ~o ~IaneJamento getu ista, q~e pretend~a, de um lado, romper os lac;os 

de dependenc1a es~tural de no~so _pa1s em rela,;ao ao exterior, e, de outro, esti

mlllar O desenvolVIment~ ?o cap1t~bs?10 no Brasil (cf. topicos 3 e 4 supra). Dessa 

epoca aos anos_90,_a pohtJca econ~m1ca se modificou substancialmente, levando 
a decisäo de pnvanzar o IRB e abnr o mercado de resseguro a iniciativa privada. 

A Medida Provisoria n° 1.578, de 17 de julho de 1997, convertida na Lei 0 a 

g.482, de 13 de agos~o de 1 ~9_7, foi o pri1!1eiro passo infraconstitucional rumo a 
privatizac;äo. Par seu_ mtermed10, o IRB fo1 transformado em sociedade anönima, 

com gestäo comparnlhada entre o govem o (detentor das ac;öes ordinarias com 

direito a voto, antigas ac;öes "classe A"), e as companhias seguradoras (detento

ras das ac;öes preferenciais sem direito a voto, antigas ac;öes "classe B") . As ac;öes 

do govemo, ate entäo sob a titularidade do INSS, foram transferidas para a Uniäo, 

sob o controle da Ministerio da Fazenda. 

o passo seguinte foi a edic;äo da Lei n° 9. 932, de 20 de dezembro de 1999. As 

principais alterac;öes Qlle ela promoveu na legisla,;äo securitaria foram: (i) atri

buic;äo de competencia ao CNSP para estabelecer normas gerais para o mercado 

de resseguro; (ii) transferencia a SUSEP das fun,;öes de regulac;äo e fiscalizac;äo 

do mercado de resseguro, an tes atribuidas ao IRB; e (iii) estabelecimento do di

reito de preferencia das resseguradores locais, pelo periodo de dois anos a contar 

da privatizac;äo da IRB, sobre 60% de toda e qualquer operac;äo de resseguro que 

as seguradoras diretas desejem realizar. 

Essa ultima regra e bastante reveladora da politica econömica associada a 
abertura do mercado de resseguro: atrair investimentos para nosso pais e fortale

cer o mercado ressegurador local. 
0 CNSP, por sua vez, editoll uma serie de novas resoluc;öes sobre_ resseguro, 

que fornecem contornos ainda mais firmes ao objetivo acima mencionado, na 

medida em que privilegiam os chamados resseguradores locais em rela,;~o aos 

demais. Prova maior disso e a Resoluc;äo n° 1, de 14 dejaneiro de 2000, cu~o ~ex-

l · · d do apos a abertllra a hvre 
to an~a as regras gera1s de func1onamento o merca 

. d 2oo3 deu nova redar;äo ao artigo 
53 A Emenda Constitucional n" 40, de 29 de maJO efi '

1
•ro naci·onal estruturado de 

192 d c · - - . d" • "O sistema nance , 
a onsn tuu;ao, que ass1m passou a. _ispor. , servir aos interesses da coletividade, 

forma a promover o desenvolvimen to eqmhbrado do Pais e a d credito sera regulado por leis 

em todas as partes que o compöem, abrangendo as co~~era~va~o ~apital e~trangeiro nas institui
c~mplementa res que disporäo, inclusive, sobre a parocipar;ao 

~oes que o integram." 
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. d essegurador: local, admitido e even-
. diferentes e r d l - . 

. . . tiva estabelecendo npos , . s de cada um e es sao as segumtes: 
1mc1a , . . ai·s caractensnca 

1 E ma as pnnc1p 
tua • m su ' le com sede no Brasil. Seu capital e 

a) 0 ressegurado~ loc~l e ~que ser inferiores a R$ 50 milhöes. Aplicam
patrimönio liqmdo nao po e~gentes para os seguradores diretos; 
se a eles as mesmas regras VI 

d .. d por sua vez, e aquele com sede no exterior e 
b) ? res~e~urad;~;E;

1
~u:rizado a instalar um escrit6rio de representa-

mscnc;ao ~a S 'trimönio lfquido näo pode ser inferior a US$ 85 
räo no pa1s. eu pa nh d d .c • d 
,,. . - E d a~o minimo e acompa a o e uma st::ne e regras 
milhoes. sse pa r . . . d d d 
de transparencia que objetivam gara~ndr a h1gi ez odmercda ? ~degura-
dor como um todo. Nesse mesmo sentl o, o ressegu~a or a m1t1 o tem 

0 önus do exerdcio de sua atividade a prestac;ao de certas garan-
com , b d 
tias dentre as quais a mais importante e a a ertura e conta corrente 
vin~ulada a SUSEP com saldo mfnimo de US$ 5 milhöes; e 

c) por firn, as regras aplicaveis ao ressegurador eventual - aquele com sede 
no exterior e näo cadastrado perante a SUSEP - obedecem a mesma 
16gica daquelas vigentes para o ressegurador admitido, embora um 
pouco mais rigidas. A diferem;a marcante consiste na limitac;äo impos
ta a assunc;äo de riscos pelos resseguradores eventuais, pois os segura
dores diretos näo lhes poderäo ceder mais que 10% de suas operac;öes 
anuais. 

Alem do direito de preferencia pelo periodo de dois anos, o favorecimento aos 
resseguradores locais se verifica nas garantias exigidas para a contratac;äo de res
seguro com empresas admitidas e eventuais. Com efeito, os seguradores diretos 
que ce~er~m ns_cos a resseguradores admitidos ou eventuais teräo o dever de 
g~ran~ a mderuzac;äo de tais riscos por meio de carta de credito ou dep6sito em 

d
dm~eir

1
o em conta vinculada a SUSEP. Isso representa um custo adicional consi-

erave em cada operaräo de re S 
l'd d ,,. sseguro. e, por um lado a norma visa manter a 

so 1 ez o mercado segurador c • , • ' 
tos a contrat , por outro o e1e1to e esnmular os seguradores dire-

ar somente resseguradores locais. 
No caso dos resseguradores eventu . -

da mais uma restrira·o em 1 _ ais, a Resoluc;ao CNSP n° 01/00 impöe ain-
,,. re ac;ao aos locais d · ·d 

deveräo reter as provisöes de • . e a_ min os: os seguradores diretos 
extinc;äo do respectivo risc SpreIDJos a ?"ansfenr ao ressegurador eventual ate a 

o. omente a1 e que · -
ao ressegurador, que a incorpo , a provisao podera ser transferida 

· ·d d rara a seu patri • . 
ativi a e desinteressante para 6 . momo. A conseqüencia e tornar a 
to de limitar a concorrencia. 

0 
pr pno ressegurador, o que tem o efeito indire-

d ~ Corno se ve, a liberalizac;äo do mercad 

de ?nna a proteger quem decida invest· ol ressegurador brasileiro foi delineada 
o s1stema fina · c • 1r ocalment A 

os eleme t dnceiro io1 um fator relevante p e. manutenc;äo de higidez 
n os e maior peso tenham sido a ~:cess~ escolha, embora parec;a que 

essidade de valorizar o IRB no 
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mo~e?-to d~ sua privatizac;äo, bem como o desejo de proteger o mercado local, 
atrair_ mvest1mentos para nosso pais e evitar a evasäo de divisas pela remessa de 
prem1os a resseguradores estrangeiros. 

Sob o principal argumento de que a Lein° 9.932/99 deveria ser uma lei com
plementar e näo ordinaria, o Partido dos Trabalhadores impetrou, em 8 de junho 
de 2000, ac;äo direta de inconstitucionalidade (ADIN) perante o Suprema Tribu
nal Federal, com o objetivo de suspender o processo de abertura do mercado de 
resseguro. 

De fato, a Constituic;äo Federal dispöe expressamente, no artigo 192, que o 
sistema financeiro nacional - a que o sistema de seguros pertence - sera regulado 
por lei complementar. Assim, o pedido de medida Jiminar formulado na referida 
ADIN foi deferido em 13 de julho de 2000. 

Posteriormente, em 29 de maio de 2003, foi editada a Emenda Constitucio
nal n° 40, que alterou a redac;:äo do artigo 192 da Constituic;:äo. 54 Esse fato levou 
o Suprema Tribunal Federal a declarar prejudicado o questionamento da 
constitucionalidade da Lein° 9.932/ 99, pois relativo a redac;:äo antiga do artigo 
192. Por forc;:a de decisäo publicada em 15 de setembro de 2004, a ADIN foi ex
tinta sem julgamento de merito, o que devolveu eficacia a Lei n° 9. 932/ 99, bem 
como aos regulamentos editados com base nela. 

A primeira vista, portanto, o mercado ressegurador brasileiro estaria comple
tamente aberto. Ocorre que o artigo 12 da Lein° 9.932/ 99 mantem o monop6lio 
do IRB sobre a colocac;äo de resseguro no exterior ate que este seja privatizado. 
Isso significa que ate la somente o IRB podera contratar resseguro com os resse
guradores admitidos e eventuais. Alem disso, embora näo haja regra juridica a 
impedir que novos resseguradores locais instalem-se desde logo no Brasil, impor
tante impedimento de ordern pratica continua a existir, pois o IRB ainda näo trans
feriu suas func;:öes regulat6rias a SUSEP, conforme previsto no artigo 1° da Lein° 
9.932/ 99. Desnecessario justificar que nenhum ressegurador desejara ingressar 
em mercado regulado e fiscalizado por um concorrente. 55 

No primeiro semestre de 2005, o Governo Federal submeteu ao Congresso 
Nacional projeto de lei complementar que, se aprovado e publicado, implicara a 
revogac;äo da Lein° 9.932/ 99. 0 projeto estabelece regulac;:äo do mercado resse
gurador muito semelhante aquela prevista na lei e nas resoluc;:öes do CNSP vigen
tes. Diferenc;:a notavel e que a abertura completa do mercado näo mais depende
ra da privatizac;äo do IRB, operando-se assim que a lei complementar for publicada. 

54 A redat;äo atual do arcigo 192, determinada pela Emenda Constitucional n° 40, de 29 
de maio de 2003, menciona "leis complementares", ou seja, possibilita que mais de uma Jei com

plementar regule o sistema financeiro nacional. 
55 Cf. Capftulo 7, item 2.3, e Capltulo 8 , item 3.2. 
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8 Considerai;öes flnais . -
. t n·zar a hist6na da regulac;ao da 

l' d de de sin e - d 
O presente capitulo reve ~ fina i :a itulos que seguem tratarao e expor os 

. 'd de seguradora no Brasil. Ja os P ·iante _ produziu sobre o mercado de 
at!Vl a _ r vezes osc1 . · • 

i:: •r que essa regula<;ao - po s que a polfnca concentrac1omsta 
e,e1 os plo veremo -
seguros. No Capftulo 3, por exe~ 6 supra) contribuiu para a forrnac;ao de um 
iniciada na decada de 70 (cf. t6p1cod 

. . d , tria segura ora. 
forte oligop6ho na m us. 

1 
_ os pr6ximos capftulos - mais precisa-

Alem de expor os efeitos ~: ~~;~a~~rocuraräo avalia-la criticamente a luz 
mente aqueles da se~nda pa la äo da atividade seguradora. Esses fundamen
dos fundamentos te6ncos ~e regu ~ando teremos ocasiäo de ver tambem que a 
tos s~rä~ edxpo,.sbtos nlio C~po1tdual~ :Jc~das de 80 e 90 (cf. topico 7 supra) e fruto do 
tendenaa e 1 era za<;a - d · 'd d 
. 1 · t te6n'co em favor da desregulamentac;ao a anVI a e se-

amda atua movimen o 
guradora. _ 

Por firn, cabe mencionar que no Capitulo 7 o estado atual da re~lac;ao sera 
exposto de forma abrangente, assim completando o estudo empreend1do no pre
sente capfrulo. 

-

3 

Cooperativas e Companhias de 
Seguros no Brasil 

1 Introdm;äo 

Ao contrario das experiencias alemä e norte-americana, 1 as cooperativas de 
s~ äo tiveram ~apel de destaque na hist6ria da atividade seguradora no 
Brasil. No t6pico 2 a seguir veremos que a regulac;äo contribuiu ativamente para 
que a hist6ria tenha evoluido dessa forma. 

A seguir, no t6pico 3 trataremos das seguradoras organizadas sob a forma 
de sociedade anönima. Considerando que tais seguradoras säo os principais 
agentes econömicos da hist6ria do mercado segurador brasileiro, sua evoluc;äo 
confunde-se com a desse mercado e por isso näo precisara ser examinada, haja 
vista que isso ja foi feito no Capitulo 2. Assim, bastara apresentar alguns dados 
econömicos atuais sobre as companhias seguradoras. Esses dados conformam a 
estrutura do mercado e constituem, portanto, uma importante premissa das con
siderac;öes que faremos no Capitulo 6 a respeito <los fundamentos de regulac;äo 
da atividade seguradora. 

2 Cooperativas de seguros 

Säo escassas as fontes de pesquisa sobre o desenvolvimento das segw:adoras 
c2,2_eerati'.vi s n;-Jk,as!!, 2 IY.9p inctica, porem, que ao final do seculo XIX a ativida-:. 

1 Cf. Cap{tulo 1 supra. 

2 Entre os autores brasileiros, mem;äo deve ser feita a Verena Alberti et al., Entre a Soli
dariedade eo Risco: Hist6ria do Seguro Privado no Brasil, cit.; Amilcar Samos, Seguro, Rio de Ja
neiro, Record, 1959; e Pedro Alvim, PoHtica Brasileira de Seguros, cit. 
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