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RESUMO

As economias modernas dependem fundamentaImente da estabilidade

monetaria para manter um fluxo ordenado de poupanqa capaz de

sustentar o crescimento economico. Um importante instrumento

auxiliar para o atingimento ou a manutenqzao dessa estabilidade,

tem sidof em varios paises, o seguro a depositantes de

instituigoes financeiras・

0 seguro a depositantes cumpre uma fungao que vai muito alem do

seu objetivo explicito, sendo um instrumento fundamental para a

preservagao do proprio sistema financeiro, e do regular

funcionamento da economia.

0 presente trabalho tem por objetivo contribuir para o

desenvolvimento de mecanismos de seguros de depositos. 0 estudo

trata de ordenar teoriar pesquisas e debates sobre o assunto,

visando sobretudo apresentar sugestoes que contribuam para o

estabelecimento de um mecanismo de seguro de depositos no

Brasil, conforine estabelece o Capitulo VI no Artigo 192 da

Constituigao Brasileira de 1988.



ABSTRACT

The modern economies rely fundamentally on monetary stability

in order to keep a regular flow of savings to sustain economic

growth. In many countries, the deposit insurance mecanism has

been an important additional instrument to achieve that

stability.

The deposit insurance perforins a function that goes far beyond

its explicit objetive. It represents a fundamental instrument

to preserve both the financial system and the regular

functioning of the economy.

The purpose of this study is to contribute to the development

of deposit insurance mecanisms. The study makes a review of the

theory and researchs, as well as, the recent debates on the

subject, aiming, above all, to present suggestions and

contributions to the stablishement of a deposit insurance

mecanism in Brazil, in accordance to the 1988 Brazilian

Constitution・
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CAP1TUL0 I ・ INTRODU^AO

!. Objetivo e Relevancia do Estudo

O presente trabalho tem por objetivo contribuir para o

desenvolvimento e a anSlise de mecanismos de seguros de

depositos. 0 estudo trata de ordenar teoriaz pesquisas e

debates sobre mecanismos de protegao a depositantes visando

sobretudo contribuir para o estabelecimento de um sisterna de

seguros de depositos no Brasil.

A Constitui^ao Brasileira de 1988 em seu Titulo VIIf "DA ORDEM

ECONOMICA E FINANCE工RA”， define no Capitulo IV os principios

gerais que deverao nortear a elaboraqao de lei complementar

sobre o sistema financeiro nacional. Dispoe a Constitui^ao em

seu Artigo 192 e respective Capitulo VI:

••0 sistema financeiro nacionalf estruturado de forma

a promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos

interesses da coletividade, sera regulado em lei complementar,

que dispora, inclusive, sobre:

- a criaqao de fundo ou seguro, com o objetivo de

proteger a economia popularz garantindo creditosf aplicaqoes e

depositos ate determinado valor, vedada a participagao de

recursos da Uniao.11



Ate essa importante disposiqao constitucional vigorava no pais

a sistemdtica das Reservas Monet^rias definida pela lei

5.143/66, pelo Decreto-Lei 1.342/74 e pelo Decreto-Lei 2.321/87

com as modificaqoes introduzidas pelo Decreto-Lei 2.327/87.

As Reservas Monetariasf formadas basicamente pela receita

liquida do Imposto Sobre Operagoes Financeiras (IOF), eram

utilizadas pelo Banco Central do Brasil com as seguintes

destinaqzoes:

a) na intervengao nos mercados de cfimbio e de
titulos;

instituigoes financeirasa

particularmente Nacional deBancoo

na assistencia

Desenvolvimento Economico e Social (BNDES);

c) em outros fins, conforme definigao do

Conselho Monetario Nacional (CMN); e

d) em casos excepcionais, visando a assegurar a

normalidade dos mercados financeiros e de

capitals ou a resguardar os legitimos

interesses de depositantes, investidores e
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demais credores 9 acionistas e socios
minorit&rios.

Com a promulga^ao da Constituigao em 1988, as Reservas

Monetarias foram extintas permanecendo um saldo que em 31.12.89

foi transferido para o Tesouro Nacional. Desde entao inexiste

no Pais uma sistematica que de garantia aos depositantes de

institui^oes financeiras em casos de quebras ou insolvencias

dessas institui^oes・

A importfincia da existencia de um mecanismo de seguros de

depositos encontra suporte em quatro argumentos fundamentals

que serao detalhadamente analisados neste estudo:

1) facilitar a estabilidade monetariaf que dentro de

um enfoque macroeconomico, corresponde a reduzir ou a evitar

fortes alteragoes na base monetaria advindas de quebras de

institui<?6es financeiras ou de seus reflexos negatives. Dentro

desse enfoque o seguro de depositos e essencial para o

funcionamento estavel e eficiente de um sistema financeiro,
contribuindo para impedir uma corrida bancaria1 ・

1 • MagHano, A・,La Protecion Al Depositante.Serie Ensayos FIBAFIN. Buenos Aires. 1988 pp. 19-20.
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2) permitir uma competicpao mais eficiente e efetiva

entre instituicpoes financeiras baseado na argumenta(?ao de que

na ausencia de um sistema de garantia a depositantes, os bancos

maiores podem ser percebidos como mais seguros do que os bancos

menores; os bancos estrangeiros mais seguros do que os

nacionais r e, os bancos mais antigos e de tradigao mais seguros

do que os mais novos pela presumida inexperiencia desses

ultimos. Com a existencia de um sistema garantidor a

depositantes essas varias percepq:6es sao reduzidas;

3) auxiliar o processo de desenvolvimento economico

f ortalecendo a conf ian?a no con junto das instituiqzoes

financeiras como mecanismo captador e alocador de recursos

produtivos de mercado na economia.

4) proteger os depositantes de instituigoes

financeiras que venham a sofrer quebras.

Apesar da relevancia do tema como componente da estabilidade

monet^riar poucos sao os estudos conhecidos em nosso Pais sobre

o assunto. Alguns trabalhos desenvolvidos por especialistas

como Gabriel Jorge, Bulhoes Pedreira e por tecnicos das areas

bancoriaz de fiscalizagao e jurldica do Banco Central do

Brasil, sao os unices documentos tecnicos conhecidos a nivel 

nacional.
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Os principals estudos e pesquisas sobre o assunto estao

presentes na literatura internacional, e foram realizados tendo

como base os sistemas americanoz canadense, britfinico, espanhol

e alemao. Esses estudos tem mostrado resultados e conclusoes

contraditorios que merecem uma analise sistematizada,

principalinente quando se tem em mente o estabelecimento de urn

mecanismo similar em nosso pais conforme estabelece a

Constituiqao Federal・

Esta tese se constitui um dos primeiros estudos academicos

sobre sistemas de seguros de depositos realizados no Brasil, e

se utiliza do conhecimento teorico acumulado a nivel

internacional para encaminhar a sistematiza<?ao de um mecanismo

garantidor a depositantes em nosso pais.

Varias sao as contribui?6es sobre o assunto originarias deste

trabalho.

A primeira contribuiqao esta no ordenamento adequado da teoriaf

pesquisas e estagio atual dos debates sobre o tema a nivel

internacional e nacional.

Outra contribui^ao esta presente na analise detalhada dos

sistemas de seguros de depositos vigentes na Argentina, Chile,



Mexicoz Venezuela, Alemanha, Franca, Canada, Espanha,
Inglaterra, e Estados Unidos da America do Norte.

Uma das contribuiqoes importantes do estudo envolve a analise
detalhada da sistematica das Reservas Monetarias aplicada pelo
Banco Central do Brasil no saneamento do mercado financeiro ate
o ano de 1988. Essa analise se constitui no primeiro trabalho
sistematizado a nivel academico sobre a utiliza?ao e o
desempenho do Banco Central do Brasil na gestao das Reservas
Monetarias.

Por fim o trabalho contribui encaminhando sugestdes para o
estabelecimento de um mecanismo garantidor a depositantes no
Brasil em conformidade com o que estabelece o Capitulo VI do
Artigo 192 da Constitui?ao Federal.

2• Metodologia e Fontes de Informagao

Muitos sao os estudos sobre sistemas de seguros de depositos
encontrados na literatura internacional.

0 interesse do autor no assunto iniciou-se em 1987, ano em que
assumiu a diretoria da area bancaria do Banco Central do Brasil
e iniciou a coordena<?ao de estudos visando reestruturar e 
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fortalecer o funcionamento das instituigoes que coropoem o
sistema financeiro nacional.

Desde entao o autor tem formado um vasto banco de dados sobre o
assuntoz incluindo regulamentaqao em outros paises, opiniao e
analises de lideres do setor financeiro, estudos de tecnicos do
Banco Central do Brasil, publicaqoes tecnicas, dados
estatisticos oficiais, material tecnico obtido junto a
organismos garantidores de depositos de outros paises em
viagens realizadas aos Estados Unidos da America do Norte,
Canadaz Mexicor Japaof Venezuela e Israelf alem de pesquisa
empirica propria.

A decisao final de escrever uma tese de doutoramento sobre o
assunto foi tomada logo apos a promulga<?ao da Constituigao
Federal em outubro de 1988.

A nivel nacional as principals fontes de dados sobre o assunto
sao oriundas de estudos tecnicos realizados pelas diretorias da
area bancaria e de fiscalizaqao do Banco Central do Brasil. A
serie de leis, decretos-lei e regulamentacjao no campo for am
obtidos junto ao Departamento Juridico daquele banco.
Complementam o material de pesquisa nacional, trabalhos dos 
especialistas Gabriel Jorge e Bulhoes Pedreira e do pesquisador 
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da FIPE 一 Funda(?ao Institute de Pesquisas Economicas da

Universidade de Sao Paulor professor Joe Ioshinof alem de uma

serie de "papers" apresentados pelo autor em seminSrios e

congresses no pais e no exterior entre 1987 e 1991.

Devido a ausencia de estudos academicos sobre o assunto no

Brasil, o autor decidiu rever os principals estudos e pesquisas

sobre os sistemas utilizados em dez outros palsesf com destaque

especial para o sistema americano. Nesse sentido diversas

pesquisas publicadas nos The Journal of Risk and Insurance, The

Bell Journal of Economics/ The Journal of Financex The Journal

of Banking and Finance, The Journal of Money, Credit and

Banking, The Journal of Bank Research, The Journal of Financial

and Quantitative Analysis, alem de publicaqoes tecnicas

oficiais dos organismos garantidores de depositos de varies

paises pesquisados e varias teses de doutoramento (PhD

dissertations) , for am extremainente importantes para auxiliar o

autor a adquirir conhecimento cientifico adicional sobre o

assunto. Da mesma forma uma pesquisa elaborada em 1990 por

solicitagao do autorf pela area internacional do Banco do

Estado de Sao Paulo S/A abrangendo os sistemas de seguros de

depositos dos Estados Unidos da America do Norte, Inglaterra,

Franga e Alemanha foi de grande valia para a elaboragao deste 

estudo.
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Devido ao vasto e atualizado material de pesquisa obtido, o

assunto pode ser adequadamente abordado incluindo a revisao

critica de modelos de financiamento e cobertura dos sistemas de 
seguros de depositos.

3• Organiza^ao do Estudo

O presente capitulo define os objetivosz a importancia, a

metodologia, as fontes de informacyao e a organizacjao do estudo.

O capitulo II analisa os aspectos tecnicos dos sistemas de

seguros de depositos em quatorze paises, com atengao especial

para o modelo americano administrado pelo Federal Deposit

Insurance Corporation (FDIC).

O capitulo III analisa detalhadamente e pela primeira vez a

sistematica de utiliza^ao pelo Banco Central do Brasil das

Reservas Monet^rias no saneamento do Sistema Financeiro

Nacional ate a promulgaqao da Constitui?ao Federal em outubro

de 1988.

O capitulo IV analisa as propostas de projetos de lei sobre

seguros de depositos em exame pelo Congresso Brasileiro por 

ocasiao da elaboraqao deste trabalho.
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O capitulo V apresenta uma revisao da teoria e dos aspectos

tecnicos dos sistemas de seguros de depositos incluindo a

analise de riscos e coberturas, administra^ao e financiamento

do mecanismoz e a relaqzao entre seguro de depositos e a

regulamentacjao banc^ria preventiva.

0 capitulo VI apresenta os recentes debates e criticas sobre os

mecanismos de garantia de depositos, bem como as atuais

propostas de reforma para o aperfeiqoamento dos mesmos.

0 capitulo VII apresenta uma revisao das tentativas anteriores,

do est^gio atual dos debates e, desenvolve sugestoes para a

implantagao de um mecanismo de Garantia de Depositos no Brasil.

Finalmente o capitulo VIII apresenta as conclusoes e

recomendacjoes do estudo e encaminha alguns topicos de

potencial interesse para posteriores investigaqzoes e pesquisas 

cientificas.
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CAPITULO - II

MECANISMOS ATUAI8 DE GARANTIA DE DEPOSITOS
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CAPITULO II - MECANISMOS ATUAIS DE GARANTXA DE DEPOSITOS

O objetivo deste capitulo e apresentar os mecanismos de

garantia de depositos existentes em dez paises pesquisados,

alem de mostrar uma sintese dos sistemas existentes em outros

quatro paises.

Os paises foram divididos em quatro grupos. 0 primeiro, grupo

representado pelos principals paises da America Latina

(exclusive o Brasil)・ 0 segundo por paises da Europa. 0

terceiro por paises da America do Norte (Estados Unidos e

Canada), e o quarto grupo por um conjunto de quatro paises

apresentados de forma sintetica.

!• A Experiencia de Paises Latino Americanos

1.1 Argentina

Entre os anos de 1977 e de 1982 foi estabelecida a legislagao

b^sica que rege o sistema de garantia a depositos administrado

pelo Banco Central da Republica Argentina.
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Antecedentes

Os principios gerais para a distingao a depositantes de
institui^oes financeiras data a 1935 na entao vigente
legislagao financeira Argentina que estabelecia que os
depositos de poupanqa ate $5000 gozavam de privilegio sobre
todos os outros passives bancarios, no caso de ocorrencia
de liquidagao de um banco ・

Na realidade tai dispositive legal nao estabelecia uma garantia
aos depositantes, mas sim de uma prioriza?ao daqueles depositos
com rela^ao a outros passives da institui^ao em liquidaqao.

A partir daquele ano, conforme Magliano1/ foram tomadas uma

serie de aqoes governamentais, visando assegurar a estabilidade
dos bancosz consideradas como de fundamental importancia para
garantir a proteqao efetiva da poupanga popular. Entre as
principals agoes estao a criaqao do Banco Central da Republica
Argentinaf o aprimoramento da lei bancaria e a cria^ao do
,•Institute Movilizador de Inversiones Bancarias”.

1 • Magliano, A., Obra Citada.
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Uma rapida revisao da historia financeira na Argentina mostra
que de 1946 a 1957 os depositos bancarios foram nacionalizados,
e que os bancos somente podiam receber depositos por conta e
ordem do Banco Central. Durante esse periodo ficou consagrada a
existencia de garantia do Tesouro Argentine para todos os
depositos efetuados junto aos bancos oficiais, privados e
mistos estabelecidos no pals, fossein esses depositos em conta
corrente, em caderneta de poupanqa, a prazo fixo ou em outras
formas de depositos constituidos por conta do Banco Central.

Em 1957 uma nova legislaqao desnacionalizou os depositos
bancarios z porem manteve a garantia existente sobre os mesmos.
A lei nQ 13.127 estabeleceu expressamente que era assegurada
aos depositantes a plena e efetiva devolu^ao dos fundos no caso
de liquidaqao de um banco, ez que o Banco Central adiantaria os
recursos necessaries para tai fim eliminando dessa forma todo o
risco dos depositantes. Em 1969 tai sistematica foi reiterada
pela lei nQ 18.061, porem reduzida a abrangencia da garantia
para somente os depositantes de bancos comerciais nacionaisz
fossein eles publicos ou privados.

Nos anos de 1971 e 1972 a legislagao argentina incorporou as
instituigoes financeiras nao bancarias ao sistema de garantia.
Tai sistema vigorou por pouco tempo, pois em 1973 novamente os 
depositos foram nacionalizados e o sistema de garantia voltou a
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ser aplicado sobre os depositos de todas as instituiqoes fossein
elas nacionais ou estrangeiras.

Finalmente em 1977 a Argentina realizou uma reforma financeira
que trouxe a implantagao de um sistema de garantia total
compreendendo os depositos em moeda nacional efetuados em todas
as institui<?des autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

Objetivos do Sistema de Garantia a Depositantes na Argentina

A exposi^ao de motivos da lei nQ 21.526/77 estabeleceu os
objetivos que fundamentam a cria(?ao do sistema de garantia a
depositantes na Argentina. 0 primeiro objetivo e o de impedir
bruscas alteraqoes na base monetaria geradas a partir de
massivas retiradas de depositos dos bancos. 0 segundo objetivo
e o de promover a canaliza^ao do desenvolvimento economico.

Aquela lei introduziu ainda importante inovaqao no caso de
liquidaqao de uma instituiq:ao financeira; o Banco Central pode
convocar outras instituiqoes financeiras para administrar os
depositos em moeda nacional da institui<?ao liquidada.
0 atual sistema de garantia de depositos foi ainda alterado em
1979 pela lei nfi 22.051.
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Administragao e Financiamento

0 sistema de garantia de depositos e administrado pelo Banco

Central da Republica Argentina conforine estabelece a lei nQ

22.051/79.

0 sistema e de adesao volunt^ria por parte das instituigoes

financeiras. Os recursos do Fundo de Garantia de Depositos sao

constituidos por:

contribuiqoes institui<?6es

financeiras que aderiram ao sistema;

Banco Central;

reintegro de depositos y otros fondos11 do

pagas pelas

saldos livres da conta MPrevision para

contribuiqzoes do Banco Central por ocasiao

da destinaqzao anual de seus resultados; e

juros recebidos sobre adiantamentos

efetuados quando do pagamento de depositos
de institui?6es insolventes1.

1. Os adiantamentos efetuados pelo Banco Central por conta do pagamento de dep6sitos de institui^des
insolventes, recebem uma corre^ao prevista em normativos do Banco Central acrescida de juros de 6X a.a.
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A legislagao estabelece que as contribuiQoes a serem pagas

pelas instituiQoes participantes sao determinados pelo Banco

Central que fixou um premio de 0,3 por 1000 calculado sobre a

media mensal dos saldos diarios dos titulos cont^beis sujeitos

a recolhimento por parte das instituigoes que aderiram ao

sistema de garantia de depositos.

Desde julho de 1980z as institui^oes financeiras que aderiram

ao sistema de garantia de depositos podem se beneficiar de um

redutor do premio devido da ordem de 10%, desde que elas nao

tenham incorrido em algumas transgressoes (durante os doze

meses anteriores) previstas em normativos do Banco Central

argentino, como:

一 deficiencia de reservas bancarias;

一 excesso de passives financeiras com

relaqao a recursos proprios;

一 excesso de imobiliza(?6es;

一 concentra^ao de riscos;
- nao cumprimento dos prazos de recolhimento

dos premios do sistema de garantia de

depositos.
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O redutor de premio tem por objetivo estimular os
administradores bancarios a "boa pratica banc^ria11 visando
sobretudo fortalecer as instituigoes e reduzir o grau de risco
de utilizaqao do Sistema de Garantia de Depositos gerido pelo
Banco Central.

Limites de Cobertura

0 sistema de garantia de depositos argentine cobre
integralmente os depositos constituidos em conta corrente, em
caderneta de poupaneja, a prazo fix。，bem como os realizados
entre institui<?6es financeiras. Nao sao integralmente cobertos
os depositos endossaveis, ou sejar aqueles depositos passiveis
de transferencia entre investidores. Evidentemente nao gozam de
proteqao os depositos efetuados em instituiqzoes financeiras que
nao aderiram ao sistema de garantia.

As coberturas estabelecidas originalmente pelo Banco Central
para as pessoas fisicas sao as seguintes:
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Tipo de Deposito

Conta Corrente

Prazo Fixo e
Poupanqa

Prazo Fixo
Endossavel

Escala de Cobertura

100% ate A 100.000
1% sobre o excedente
a A 100.000

100% ate A 20.000
75% sobre excedente
de A 20.000 ate
A 50.000
50% sobre excedente
de A 50.000 ate
A 100.000
1% sobre o excedente
a 100.000

1% sobre o valor do
deposito

0 regime de cobertura geral de depositos de pessoas juridicas e
nao fisicas e igual ao existente para pessoas fIsicas exceto que
a garantia de 100% e reduzida para 99%.
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0 Fundo de Garantia de Depositos argentino nao tem em si poderes
sobre institui^oes financeiras, porem como sua gestao e feita
pelo Banco Central, na pr&tica este ultimo orgao acaba exercendo
as fun(?des de liquidante, administrador ou curador de
instituiqoes financeiras insolventes・

Em 1988 o governo argentino iniciou estudos para atraves de um
projeto de lei estabelecer a criagao de um orgao autonomo para
administrar e implementar a reestruturagao ou liquidacjao de
instituiqzoes involventes e assegurar os depositos de pequena
monta. Tai estudo preve a cria^ao de um Fundo Privado com
eventual participa(?ao do Banco Central.

1.2 Chile

Entre os anos de 1977 e de 1986 foi estabelecida a legisla(?ao
basica que rege o sistema de garantia de depositos administrados
pelo Banco Central do Chile.



22

Antecedentes

Os principios gerais para o estabelecimento de um sistema de
garantia estatal a depositantes de instituigoes financeirasf
foram introduzidos pela primeira vez no Chile no ano de 1977
atraves do Decreto Lei 1683. Tai sistema previa apenas a
cobertura dos depositos em moeda nacional realizados em
institui?6es financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central. Essa garantia foi complementada por um esquema opcional
de seguro de depositos criado atraves de lei em 1981. Esse
esquema era oferecido aos depositantes cobrindo 75% dos montantes
seguraveis, e seu f inanciamento era feito pelos proprios
depositantes optantes do seguro. Tai sistema pouco tempo
funcionou por causa da voluntariedade que o caracterizava junto
aos depositantes.

Como resposta a grave crise experimentada pelo sistema financeiro
chileno foi criado em 1983 um sistema de garantia estatal
abrangendo todos os depositos em conta corrente ou de poupanqa e
os titulos de emissao do govern。， dos bancos e das sociedades
financeiras.

Finalmente em novembro de 1986 o Chile introduziu uma nova
legislagao bancaria no pais, modificando profundamente o sistema
ate entao vigente.
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O novo desenho do sistema financeiro apresentava caracteristicas
de reforqo ao carater privado do mesmo. Nesse sentido a definiqao
foi que o Estado deveria se retirar gradualmente e na medida do
possivel incentivar solu^oes de mercado para os casos de
insolvencia de institui(?6es f inanceiras. Tai politica foi
considerada possivel dada a realidade e o entao excelente grau de
solvencia das instituigdes financeiras chilenas.

Administragao e Financiamento

0 sistema de garantia de depositos e administrado pelo Banco
Central do Chile conforme define a lei 18.576/86. 0 sistema e de
adesao voluntaria por parte das institui^oes financeiras e se
constitui em um mecanismo permanent© de proteqzao ao pequeno

depositante.

Quando da implantaqao do sistema em 1986 foi introduzido tambem
um mecanismo transitorio que estabelecia uma garantia decrescente
por parte do Estado aos depositos a prazo a partir de 12 de
janeiro de 1987 ate 31 de dezembro de 1988z conforme escala a

seguir:
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Garantia % pelo Estado

90%
80%
70%
60%

nao garantia

Periodo de Vigencia

1Q Semestre de 1987
2Q Semestre de 1987
1Q Semestre de 1988
22 Semestre de 1988
a partir de 12 de
Janeiro de 1989

Para ingressar no sistema de garantia de depositos, uma
instituiqao financeira necessita solicitar reconhecimento junto a
Superintendencia de Bancos e Institui<?6es Financeiras, a qual
apos consultas com o Banco Central concede a autoriza^ao para a
adesao ao mecanismo.As instituiqzdes que tenham obtido autoriza^ao
para a entrada no sistema de garantia de depositos devem recolher
mensalmente ao Banco Central um premio a titulo de beneficio
social equivalente a alicota de 0,0625% a・a・ sobre os depositos e
capta(?6es sujeitos a garantia considerando o saldo medio diSrio
existente no periodo imediatamente anterior.
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Limites de Cobertura

0 sistema de garantia chileno cobre somente os depositos das
pessoas fisicas no limite de 90% do valor depositado. Existe
entretantor no sistema de garantia chileno uma restrigao
importante. Cada pessoa somente pode receber garantia em todo o
sistema financeiro no valor maximo equivalente a 120 unidades de
foment。， ou sejaz aproximadamente US$ 2000 por ano.

Os depositos a vista gozam de preferencia no caso de liquida(?ao
de um banco. Se os fundos existentes para o sistema de garantia
nao forem suficientes, o Banco Central devera propiciar os fundos
adicionais necessaries ao pagamento dos credores por depositos
garantidos. Para esse fim o Banco Central tanto pode adquirir
ativos do banco liquidado como efetuar emprestimo visando a
cobertura dos depositantes garantidos. Tais opera^oes do Banco
Central passam a ter preferencia sobre qualquer outro credor (que
nao o de depositos garantidos)・

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

O mecanismo de garantia de depositos chileno nao tem poderes 
sobre instituiqoes financeiras, porem como sua gestao e feita 
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pelo Banco Centralz na prfitica este ultimo orgao acaba exercendo
as funqoes de liquidante ou de administrador da institui(?ao
financeira insolvente.

1.3 Mexico

Em novembro de 1986, e com base em lei complementar de 1985, foi
estabelecido o estatuto que criou o Fundo de Apoio Preventive as
Instituicpoes de Banco Multiplo (FONAPRE) administrado por um
comite tecnico integrado pelo Secretario da Fazenda e Credito
Publicoz pelo Diretor Geral do Banco Central e pelo Presidente da
Comissao Nacional Bancaria e de Seguros.

Untecedentes

Em 1982 o Mexico realizou uma reforma legal em seu sistema
financeiro com a nacionalizagao dos bancos comerciais e a criagao
do banco multiple. Nessa reforma ficou estabelecido que a
presta^ao de services bancarios e de credito passariam a ser
prestados exclusivamente pelo Estado atraves dos bancos
multiples. 0 setor privado ficava limitado a uma participagao 
no maximo 34% do capital dos bancos multiplos.

de
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Com a reforma os orgaos de governo responsaveis pela
regulamentaqao bancaria no Mexicoz passaram a desenvolver
mecanismos para fortalecer o funcionamento do sistema financeiro,
incluindo normas sobre:

一 divers if icaqao de riscos em operaqzoes ativas;

- indices de imobilizagao do capital proprio e
reservas;

一 provisoes para devedores duvidosos;

- nivel adequado de capitalizaqao medida em fungao da
seguranga e liquidez dos ativos;

一 capital minimo para operar.

Adicionalmente os orgaos reguladores passaram a realizar analises
preventivas nas instituiqoes financeiras baseadas em um conjunto
de indicadores previamente selecionados, visando principalmente
acompanhar a "saude11 economico financeira dos bancos e, se
necessario, adotar medidas corretivas.
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A preocupa^ao permanente das autoridades financeiras na
manuten(?ao da conf ianqa do publico no con junto das institui<?oes
financeiras e claramente entendida pela forma como o governo
mexicano sempre garantiu na totalidade os depositos existentes
nos bancos, independentemente da situagao financeira de cada
institui<?ao financeira, mesmo que em alguns casosr a cobertura
desses depositos pudessem significar
Nacional.

prejuizo ao Tesouro

Entretanto com a reforma bancaria e a criagao dos bancos
multiplos em 1982 o Governo Federal entendeu que o sistema
bancario deveria caminhar para criar um mecanismo proprio de
garantia aos depositantes induzindoz e ate o limitez eliminando a
participagao do Tesouro Nacional Mexicano no financiamento do
sistema ・

Dessa forma a reforma bancaria previa a criaqzao de um sistema de
garantia de depositos atraves da constituigao de um Fundo junto
ao Banco Central do Mexico com o objetivo de garantir as
obrigaqoes devidas pelas instituiqoes financeiras junto ao
publico.

Esse fundo, somente veio a ser criado em novembro de 1986 sob a
denomina(?ao de Fundo de Apoio Preventive as Instituiqzoes de Banco
Multiple (FONAPRE)・
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Administragao e Financiamento

O FONAPRE tem como objetivo estabelecido em lei apoiar a
estabilidade financeira das instituigdes de Banco Multiple e
evitar que os problemas que eventualmente essas instituigdes
venham a terf posszun resultar em prejuizos aos depositantes.

0 FONAPRE e administrado por um Comite Tecnico composto pelo
Secretario da Fazenda e Credito Publico, pelo diretor geral do
Banco Central e pelo Presidents da Comissao Nacional Bancaria e
de Seguros.

0 estatuto do FONAPRE proibe o aumento do patrimonio do fundo
atraves de aportes de recursos originarios do or^amento de
Receitas do Governo Federal.

0 Conselho Tecnico do FONAPRE tem como fungoes mais importantes,
as seguintes:

- examinar e aprovar apoios financeiros solicitados
pelos bancos multiples;

- estabelecer programas de saneamento financeiro das
das instituiqoes; e
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一 autorizar a tomada de emprestimos para o fundo no caso
de insuficiencia de recursos para cobrir determinada
situa^ao sob exame.

A operacionaliza^ao das decisoes do Comite Tecnico e implementada
por um sub-comite de operagoes composto por funcion^rios da
Secretaria da Fazenda e de Credito Publicof da Comissao Nacional
Bancaria e de Seguros e do Banco Central. Este subcomite

acompanha e avalia o desempenho das instituigoes em processo de
saneamento e encaminha medidas corretivas se necessario.

De acordo com a legislaqzao bancaria, os bancos estao
obriqados a cfetuar contribiiicGes mensais para o Fundo ・

Atualmente, a contribuicyao mensal ao FONAPRE e da ordem de 0,2

por 1000 calculada sobre o montante dos depositos junto ao
publico.

Os apoios financeiros do FONAPRE aos bancos multiples sao
transitorios. Na medida em que as institui(?6es que se utilizam de
recursos do fundo se recuperem financeiramentef o FONAPRE deverS
ser ressarcido pelos apoios concedidos.
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Limites de Cobertura

O sistema de garantia a depositantes mexicano estabelecido
atraves do FONAPRE apresenta uma caracteristica toda especial que
e a cobertura total dos depositantes atraves do sistema de apoio
financeiro as institui<?oes bancarias descrito anteriormente neste
trabalho. 0 principio basico que antecede a propria legislagao

bancaria atual e o de manter a confianq:a total do publico com
relagao a garantia dos depositos bancarios.

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

A autorizaqao para abrirz fundir e liquidar instituiqoes
financeiras, bem como o estabelecimento dos requerimentos de
capital minimo e de diversifica^ao de riscos nas operacpdes de

credito sao atribuiq:6es exercidas pela Secretaria da Fazenda e

Credito Publico.

A inspeqao e vigilancia dos bancos e outros intermediarios
financeiros e exercida pela Comissao Nacional Bancaria e de

Seguros, enquanto que ao Banco Central do Mexico sao atribuidas
as responsabilidades de determinaqao das taxas de jurosz

comissoes, descontos, prazosz montantes e outras caracterlsticas
das operaqoes ativas, passivas e de serviqos dos intermediaries 
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financeiros, alem de e claroz sua atribui^ao principal que e a de

administrar politica monetaria e cambial que permita o
desenvolvimento equilibrado do sistema banc^rio e da economia
como um todo.

Quanto ao FONAPRE, alem dos poderes legais de realizar os apoios

financeiros aos bancos, e de estabelecer programas de saneamento

financeiro para os mesmos, seu Comite Executive pode determinar a
troca dos administradores de uma institui?ao bancaria que nao

esteja cumprindo adequadamente o programa de saneamento, ou que

se mostre inadimplente para coin o fundo.

1.4 Venezuela

Em margo de 1985 foi criado atraves do Decreto n。 540, o Fundo de

Garantia de Depositos e Protegao Bancaria (FONADE) administrado
como uma instituiqzao especializada independents, conforme

definido na Lei nQ 117/85.

Antecedentes

Em 1940 foi criado atraves de lei especial o Banco Central da
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Venezuela, ef consolidado atraves da Lei de Bancos r o sistema
banc^rio venezuelano. Em 1961, uma lei geral de bancos foi

promulgada estabelecendo principios de especializa<?ao por empresa
no sistema financeiro daquele pais.

Reformas adicionais foram introduzidas na legisla^ao nos anos de
1970, 1974, 1975, 1984 e 1988.

Ate fins da decada de setenta o sistema bancario venezuelano teve

um desempenho favoravel sem que nenhuma crise de significancia
tivesse sido constatada.

Na decada de oitenta uma conjuntura economica crescentemente

adversa - incluindo Indices ascendentes de inf la<?aor forte

endividamento do Estado, fuga de capitals e corte das linhas de

credito internacionais - provocou uma crise no sistema
financeiro. Cerca de 30 instituiqzoes financeiras tiveram que

sofrer intervengao ou liquidagao por parte da autoridade

monet^ria ・

Em 1985 em plena crise banc^ria se iniciaram as operaqzdes de

Fundo de Garantia de Depositos e Protegao Bancaria (FOGADE)・ Ate

entao o Banco Central da Venezuela vinha enfrentando a crise

banc^ria atraves da injeqao de expressivos montantes de recursos

nas instituiqzoes com problemas de liquidez e solvencia. Com 



34

criagao do fundo este absorveu do Banco Central as funqoes de
aplicar programas de assistencia financeira as instituigoes
financeiras com problemas de solvencia.

Em complementaqao a cria(?ao do Fundo de Garantia e Proteqao

Bancaria foram desenvolvidas pelas autoridades financeiras uma

serie de providencias visando o fortalecimento das instituigoes

financeiras venezuelanas. A arise tinha deixado a ligao de que

muitos dos problemas poderiam ter sido evitados ou pelo menos

atenuados se criterios gerenciais apropriados tivessem guiado a

administra^ao das instituiqzoes que sofreram liquida(?ao ou
mterven<?aox ・

Assim foram regulamentados criterios para reduqao do nivel de

concentragao de riscos de creditos, reduqao da imobilizagao do

capital proprio, provisionamento sobre creditos de liquida^ao

duvidosa, adequada capitalizagao das institui?6es e requerimentos

minimos de capital. Todos esses criterios foram estabelecidos com
o proposito de refor<?ar as institui?6es com prdticas preventivas
em complementaqao ao sistema de garantia de depositos.

1. FONADE. Solvencia Bancaria Y Garantia de Los Depositos en Venezuela. 1 Encuentr。Internacional de Fondos
de Garantia de Depositos. Caracas. Venezuela 1989.
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Administra^ao e Financiamento

Os objetivos do Fundo de Garantia e Protegao Banc^ria (FONADE)

estao estabelecidos em seu estatuto, a saber:

一 garantir os depositos do publico junto as

institui(?6es financeiras;

一 apoiar financeiramente os processes de

intervengao visando o reestabelecimento da

solvencia de instituicyoes em processos de
intervenqzao;

- apoiar f inanceiramente as instituiqzoes

financeiras quando for necessario para

proteger o sistema financeiro e preservar os

depositos do publico. Nesse casof o apoio

deve ser precedido de parecer favoravel do

Banco Central, e de autorizaqao do Ministerio 

da Fazenda e do Conselho de Ministros.
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O FONADE portantor abrange programas de apoio financeiro tanto a

instituiqoes em operacpao como aquelas sob interven^ao. 0 apoio

financeiro se processa por uma ou pela combinagao das seguintes

modalidades de assistencia:

- emprestimos garantidos por qualquer tipo de

ativo, por prazo de 10 anos, podendo ainda as

taxas de juros desses emprestimos serein

concedidos a niveis preferenciais.

一 aportes de capital, na forma de subscrigao de

novas aqoes e/ou aquisi^ao de a<?6es existentes.

aquisiqao de creditos oferecidos pela

institui^ao financeira com problemas. Nesse

casoz se os creditos forem de difIcil

realizaqao, o Fundo exige a nomea<?ao da maioria

dos membros de diretoria executiva da

instiui<?ao.

O Fundo de Garantia de Depositos e Protegao Bancaria esta 

subordinado administrativamente ao Ministerio da Fazenda.
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A administragao do FONADE e composta no seu nivel maximo de uma
Assembleia Geral presidida pelo Ministro da Fazenda e integrada
pelo presidents do Banco Central, pelo secretario de coordenagao

e planejamento da presidencia da Republica, pelo president© do
Fundo de Investimentos e pelo presidents do Conselho Bancario

Nacional. A nivel operacional, o FONADE e administrado por uma

junta diretiva composta por seu president© e quatro diretores e

respectivos suplentes, todos designados para um mandato de cinco

anos pelo President© da Republica. Dois desses diretores e seus

suplentes sao nomeados a partir de indicaqzoes efetuadas pelo

Conselho Bancario Nacional e pela Confederagao dos Trabalhadores

da Venezuela.

0 FONADE tem como fontes principals de recursos:

-as contribuigoes dos bancos e demais instituiqzoes
de credito;

一 as antecipa^oes de recursos efetuadas pelo Banco

Central;

os resultados obtidos em suas proprias opera(?6esz e
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-os resultados de liquida(?ao de ativos das instituigoes

que sofreram interven(?ao desde 1975. Esses ativos

foram transferidos pelo Banco Central ao FONADE quando
de sua criagao.

Uma caracteristica importante do FONADE e a existencia em seu

estatuto de um regime especial de diferimento cont^bil de perdas

sobre creditos de dificil ou de nenhuma possibilidade de
recuperaqao. As perdas sao diferidas contabilmente ate o momento

em que o fundo possa constituir reservas que permitam absorver

essas perdas.

As instituiqzoes financeiras que efetuarem inscri?ao no FONADE

ficam obrigadas a pagar um premio anual pelo seguro de depositos

de acordo com a seguinte tabela:

Tipo de Instituigao Premio Anual Base de Calculo

Banco Comerciais, passives totais

Corporaqoes Financeiras 0.5 por 1000 cobertos pelo

e Cias de Financiamento seguro
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Corporaqoes de Poupanqa
e Habitaqao

0.3 por 1000 passives totais
cobertos pelo
seguro

Sociedades de 0.5 por 1000 Reservas totais

Capitaliza(?ao

Banco Central

Hipotecario 0.5 por 1000

Tecnicas

Reservas

Tecnicas para

0.3 por 1000

cedulas de

capitaliza<?ao

Outros Passives

Os titulares de aplicaqoes junto a institui?6es financeiras

tambem devem pagar um premio ao fundoz conforme escala a seguir:

nome do FONADE.

Tipo de DepGsit。 Premio Forma de

Cobranca

Depositos a vista, 0.5 por 1000 Instituiqoes

Depositos de poupan?az Financeiras cobram

Cedulas de Capitaliza<paor de forma antecipada

Titulos de Capitalizagao. a cada trimestre em
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Depositos a Prazo em 0.75 por 1000 Instituigoes
Bancos Comerciais, Financeiras cobram
Certificados de de forma antecipada
Poupanga a Prazo, ou no vencimento de
Depositos a Prazo em acordo com o tipo
Corporagoes Financeiras, da aplica(;ao e a

e TItulos de Captaqao rela<?ao entre os

emitidos por Companhias dias de vigencia da
de Financiamento aplicagao e o ano

Comercial. comercial/360 dias.

Depositos Interfinanceiros 0.5 por 1000 Institui<?oes

recolhem todo mes 

ao Fundo.

A base de calculo para o premio sobre depositos a vista e o saldo

medio do trimestre imediatamente anterior ao periodo a ser

coberto. Para as demais formas de aplicagao a base de calculo e o

valor aplicado.

Os aplicadores estao obrigados a pagar o premio de seguro para

valores maximos de ate cinquenta milhoes de pesos venezuelanos,

ficando isentos de pagamento do premio para valores iguais ou

inferiores a cinquenta mil pesos. Para os depositos 
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interfinanceiros o premio a ser pago e calculado sobre os

primeiros duzentos e cinquenta milhoes de pesos de cada operaqao
de credito.

Limites de Cobertura

0 FONADE concede cobertura aos depositantes e aplicadores de

institui^oes financeiras ate o limite de cinquenta milhoes de

pesos ($50.000.000) com um redutor de 25%. No caso de liquidaqzao

de uma instituiqao financeira, um depositante recebera um valor

que nao podera exceder a 75% do valor do deposito ou 75% do valor

maximo segurado se o valor de deposito for maior que cinquenta

milhoes de pesos. No caso de operaqzoes entre institui^oes

financeiras o tratamento e o mesmo, exceto que o valor passa a

ser de duzentos e cinquenta milhoes de pesos ao inves de
cinquenta milhoes de pesos.

Poderes Legais no Processo de Controls e Supervisao Bancaria

Quatro sao os organismos governamentais que controlam o sistema 

bancario na Venezuela:
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-Superintendencia de Bancos do Ministerio da Fazenda;
-0 Banco Central;

-A Comissao Nacional de Valores; e

-O Fundo de Garantia de Depositos e Prote^ao Banc^ria.

As autorizaqoes de funcionamento, expansao de institui?6es

financeiras, bem como a fiscalizaqao de atividades estao a cargo

da Superintendencia de Bancos. Ao Banco Central cabe a regula^ao

e o controle economico-financeiro visando a estabilidade bancaria

e economica. A Comissao Nacional de Valores compete o

acompanhamento das instituigoes financeiras de capital aberto de

acordo com a Lei de Mercado de Capitals.

0 FONADE tem competencia e poderes na area de controles

excepcionais, incluindo o controle de gestao, programas de

recuperaqao, interven^ao e liquidagao de instituigoes

financeiras. Alem dessas funqoes o FONADE tem a responsabilidade

de realizar acompanhamento sistematico financeiro em cooperagao

com a Superintendencia de Bancos e o Banco Central, visando a

avaliagao permanente da situaqao economico-f inanceira,

administrativa z contabil e operacional das instituiqoes 

financeiras ・
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Os paises da Europa tem apresentado divers if ica(?ao de abordagens

para o equacionamento da questao da garantia a depositantes de

instituigoes financeiras. Neste trabalho, sao examinados os

sistemas de garantias a depositantes da Alemanha, Espanha, Fran<?a
e Inglaterra.

2•1 Alemanha

Em 1966 a Associaqao de Bancos da Alemanha criou um Fundo de

ProteCao de Depositos de adesao voluntaria. No periodo de 1976 a

1985 uma serie de reformula^oes foram introduzidas, gerando a

atual configura^ao do Fundo.

Antecedentes

A prote?ao de depositos bancarios nao ef no caso alemao, regulada

pelo Estado. Os tres grandes grupos que compoem a industria

bancaria alema, os bancos comerciais privados, os bancos de

poupanqza e as associaqoes de credito, tem cada um deles o seu

proprio sistema de garantia de depositos. 0 sistema de garantia 

dos bancos comerciais estS baseado na direta prote?ao dos 
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depositos, enquanto que nos sistemas dos bancos de poupanga e das

associaqoes de credito a assistencia e dirigida as institui(?6es

com problemas. Neste trabalho sera abordado apenas o esquema

para os bancos comerciais.

A implantaqao e posteriores modificaqoes introduzidas na auto-

regula<?ao do sistema de garantia de depositos por parte da

Associaqao Federal dos Bancos da Alemanha, tinham como um de seus

objetivos evitar possiveis aqoes legislativas como resposta a

diversas quebras de pequenos e medios bancos ocorridas entre 1965

e 1985.

Administra^ao e Financiamento

0 objetivo do Fundo de Protegao dos Depositos de bancos

comerciais e dar assistencia no interesse de depositantes no caso

de iminentes ou existentes dificuldades financeiras de um banco,
e evitar a perda de confian<?a do publico nos bancos privados1.

0 Fundo de Proteqao de Depositos e administrado por um Comite

formado por membros da Associa^ao Federal de Bancos. 0 Comite 

1 • Associa^ao Federal de Bancos Alemaes. Estatuto do Fundo de Prote^ao de Depdsitos.
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possui nove membros eleitos para um mandato de tres anos pelo

Coxnite Principal da Associagao Federal de Bancos, sendo tres
membros representantes de grandes bancos de varejor tres membros

representantes de bancos regionais e outras institui^oes e tres

membros representantes de bancos privados. 0 presidente e o vice

presidents do Comite sao escolhidos pelos proprios membros do

Comite.

As principals funqoes do Comite sao:

-definiqao dos mecanismos de assitencia;

一 fixaqao de regras para administraqao dos recursos do

fundo;

一 fixa(?ao de contribuigoes iniciais e da primeira

contribuiqao anual quando um banco se associa ao

fundo;

-execuQao das responsabilidades atribuidas ao Comite

pelo Conselho de Administragao da Associa^ao Federal

de Bancos; e

- apresentaqao das contas anuais do Fundo.

Todos os bancos membros da Associaqao Federal dos Bancos podem 

participar do Fundo desde que:
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-tenham capital social que satisfa?a as exigencias da
Autoridade de Supervisao Bancdria;

一 tenham no minixno dois gerentes qualificados e

acreditadosz exigindo-se que os mesmos tenham ampla

experiencia bancaria para oferecer seguran?a a

politica de negocios independentemente do seguro de

depositos;

- assegurem resultado global equilibrado dos negocios e

de acordo com a lei bancaria;

一 sejam membros da Associa^ao de Auditores de Bancos

Alemaes.

Um banco nao membro da Associaqao Federal de Bancos pode tambem

vir a fazer parte do Fundo desde que possa cumprir os

requerimentos existentes para os bancos membros e que seja aceito

pelo Comite do Fundo.

Os bancos devem pagar a Associa^ao Federal dos Bancos ate 30 de

junho de cada ano uma contribuigao de 0,3 por 1000 do item de

balanqo "obriga^oes para outros credores advindas de negocios

bancarios11 apresentado na ultima demonstra^ao de resultados 

anual.
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O Conselho de Administraqao da Associacpao Federal dos Bancos pode
suspender o pagamento das contribuiqoes anuais se os ativos do
Fundo tiverem alcanqzado um nivel razo^vel. Por outro ladof caso
os itens do Fundo nao sejam suficientes para determinada medida

de assistencia, aquele Conselho pode aumentar a contribui^ao

anual ou arrecadar uma contribui^ao especial por ano fiscal

correspondente a ate a quantia de uma contribuiqzao anual.

Cada banco membro do Fundo pode incluir em seus estatutos sociais
a seguinte clausula:

Ho banco e membro do Fundo de Prote?ao de Depositos da Associa?ao
Federal de Bancos Alemaes.H

Entretantoz os bancos estao proibidos de fazer publicidade da

protegao de seus depositos ou de sua participa?ao no Fundo, seja

atraves de jornais, radio, televisao ou mala direta e similares.

Outros bancos sao obrigados a tomar aqzoes legais contra aqueles

que venham a dar publicidade inadequada a garantia de seus

depositos ・

A unica forma permitida de comunica^ao ao publico (sobre a

participa^ao no Fundo) e atraves da utiliza^ao de um logotipo

padrao criado para todos os bancos associados ao Fundo. Esse

logotipo pode ser utilizado nas agendas bancariasz janelas,

portas, etc. e na correspondencia de cada um dos bancos. A
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Associagao Federal dos Bancos pode ainda publicar periodicamente
os nomes dos bancos associados ao Fundo.

Coberturas

0 Fundo de Protegao de Depositos garante todas as obrigaqzoes dos

bancos ate o limite de 30% do patrimonio do banco por credor:

一 com instituiqoes nao-bancarias (especialmente pessoas

fisicas empresas privadas e agencias publicas) que

apareqam no item do balance "Obrigaqoes e credores

diversos advindas de negocios bancarios;

-com companhias de investimento e sens bancos

custodiantes na medida em que haja ativos de fundos de

investimento envolvidos・

Este item do balan?o inclui, na maior parte, depositos a vista, a

prazo e de poupangar incluindo certificados registrados de

poupanqa.

As responsabilidades que sao evidenciadas por titulos pagaveis ao

portador nao sao protegidas, mesmo que contabilizadas no item 
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nResponsabilidades e credores diversos advindas de negocios
bancarios. ••

No caso de contas conjuntasf os saldos credores devemz para o

proposito de computar a proteqao limite e a responsabilidade

protegida, ser atribuidos aos portadores de contas em partes

iguais, sem restrigao ao tipo de conta e ao relacionamento legal
entre os mesmos.

Consequentemente, responsabilidades com as contas correntes

conjuntas particulares advindas de suas relagoes pessoas com o

banco, devem ser protegidas primeiramente. Se tais

responsabilidades nao esgotarem a protegao limite, a parte do

saldo conjunto pertencente ao correntista individual deve ser

utilizada.

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

0 controle e a

serie de organismos.atraves de uma
supervisao bancaria sao exercidos na Alemanha

0 Banco Central Alemao (BUNDESBANK) tem por objetivo:
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一 regular o volume de moeda em circulaqiao e manter o seu
poder aquisitivo; e

-providenciar o sistema de compensacjao das transaqzoes

bancarias dentro do pals e com paises estrangeiros.

0 Escritorio Federal de Supervisao Bancaria e respons^vel pela

regulamenta(?ao sobre niveis adequados de liquidez e de capital

apos ouvir o Banco Central Alemao. 0 Escritorio estabelece tambem
criterios para niveis adequados de concentraqao de risco e niveis

de exposiqao a risco de cambio. 0 Escritorio emite ainda a

',licenqza de negocios11 que e obrigatoria para quem quer abrir um

banco na Alemanha.

The Liquidity Consortium Bank (LIKO BANK) formado com capital do

BUNDESBANK (30%) e dos bancos domesticos alemaes e responsavel

pela funqao de prestar assistencia financeira a instituigoes que

estejam temporariamente enfrentando problemas de liquidez. O LIKO

BANK conta ainda com um limite de redesconto junto ao BUNDESBANK

no caso de necessidade.

0 Fundo de Proteqao dos Depositos nao inspeciona diretamente os

bancos, porem seu Comite pode excluir um banco da participaqao no

Fundo, se, entre outros fatores:
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一 o banco ficar inadimplente por mais de dois meses para
com o fundo;

-o banco nao suportar as atividades da Associa^ao de
Auditores ou nao cumprir as regras estabelecidas por

aquela associaqao;

-o banco nao incluir a clausula de participa(?ao no

Fundo em seu estatuto social;

- o banco apresentar demonstrativos incorretos a

clientes ou potencial clientes, de sua participaqzao no

sistema de garantias;

一 o banco der publicidade inadequada quanto a seguranga

de sens depositos.

2.2 Espanha

Em 1977 atraves do Decreto Real nQ 3048/77 foi criado o Fundo de

Garantia de Depositos em Estabelecimentos Banc^rios. A adesao ao

Fundo era voluntariaz mas pelo fato de que os bancos nao 

associados ao Fundo perdiam o direito de se utilizar do



52

Redesconto do Banco Central Espanhol, na prStica, todas as
instituigoes bancarias acabaram aderindo ao sistema de garantia.

No periodo de 1978 a 1984 uma serie de reformulaQoes foram

introduzidas na regulamentagao, gerando a atual configuraqao do

mecanismo de garantia de depositos espanhol.

Antecedentes

0 mecanismo de garantia de depositos consolidou-se no caso

espanhol de forma paralela a a?ao governamental de reforgo da

regulamentaqao preventiva do sistema financeiro. Esse

desenvolvimento ocorreu exatamente durante a grave crise bancaria

vivida pela Espanha entre 1978 e 1984.

Conceitualmente, nesse periodo, as autoridades espanholas

entenderam que a regulamentagao do sistema financeiro deveria dar

grande importancia a a?6es preventivas, ou seja, refor<?ar a

solvencia das entidades e portanto prevenir a crise, e

paralelamente criar mecanismos para lidar com a crise uma vez que

essa tivesse surgido.

A regulamentagao preventiva inclui regras para:
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concentra^ao de riscos de credito por cliente ou grupo

economico (maximo de 40% do patrimonio liquido);

concentragao de credito por cliente com rela<?ao ao
total dos ativos de credito;

indice de utiliza^ao de recursos proprios medido em

funQao do volume e qualidade dos ativos alocados;

graduaqao da qualidade de ativos em seis categorias de

risco;

demonstratives financeiros periodicos;

provisoes de risco de insolvencia (1982), de risco

soberano ou de credito externo (1984), de pensoes a

pagar (1986);

a criagao de bancos, exigindo honorabilidade comercial

e profissional de todos os membros do conselho de

administra^ao e da diretoria executiva de um banco; e

puni^oes a administradores de bancos que nao observem

a regulamentagao vigente pondo em risco a solvencia da

instituiqao que dirigem.
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O Fundo de Garantia de Depositos da forma como e operado na

Espanha pode incluir-se tanto entre as inedidas preventivasf como

entre as inedidas de interven?ao durante uma crise.

0 Fundo de Garantia de Depositos em Estabelecimentos Banc^rios

foi concebido com o objetivo de ser um mecanismo de prote?ao aos

depositantes, porem sem desempenhar qualquer a<?ao no tratamento

de crises bancarias. Posteriormente, entretanto, e sob uma crise

bancaria, o Fundo foi autorizado a realizar operaqoes de

antecipaqao de recursos a bancos em dificuldades.

Dessa forma o objetivo do Fundo passou a ser amplo visando a

realizaqao de quantas agoes julgar necessarias para reforqzar a

solvencia e o perfeito funcionamento dos bancos em defesa dos

interesses dos depositantes e do proprio Fundo.

Administra^ao e Financiamento

Em 1980 o Decreto Lei Real nQ 4/80 e o Decreto Real ns 567/80

conferiram personalidade juridica publica ao Fundo de Garantia de
Depositos Bancarios que passava entao a ser gerido dentro de um

regime de atividades de direito privado.
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O Fundo que fora inicialmente concebido para atuar como um

mecanismo dentro da estrutura do Banco Central espanhol, passava

a partir de 1980 a ser administrado por uma Comissao Paritdria

composta por quatro representantes dos bancos privados e por

quatro representates do Banco Central. A nomeagao dos membros da

Comissao e feita pelo Ministerio da Economia e a presidencia da

mesma e exercida por um dos quatro representantes do Banco

Central.

As principals fun^oes do Fundo sao:

一 proteger o depositante ou garantir a devoluqzao dos

depositos ate um determinado montante no caso de

liquidaqao de uma instituigao; e

-sanear financeiramente instituigoes que apresentem

problemas visando assegurar a contituidade de

funcionamento das mesmas.

Os mecanismos adotados pelo Fundo para exercer suas fungoes sao:

一 subscrever aumentos de capital das institui(?6es com

problemas;

conceder emprestimos as mesmas;
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-adquirir qualquer tipo de ativo das mesmas, incluindo

emprestimos de recebimento duvidoso;

-assumir prejuizos simultaneamente a venda de

instituiqzoes com problemas a outras instituigoes de
mercado; e

- nomear auditoria operacional e contabil.

0 Fundo de Garantia de Depositos Bancarios e financiado por

contribuiqoes do Banco Central e das instituigoes privadas.

A participaq:ao do Banco Central no sistema de garantia de

depositos e limitada a 50%, porem em casos especiais o Banco

Central pode conceder antecipagoes de recursos ao Fundo. Nesses

casos, se a participa^ao relativa do Banco Central nos recursos

do Fundo for igual ou superior a quatro vezes o total da
participaqao dos bancos privadosz a lei faculta ao governo a

duplica^ao do valor das cotas de contribuiqao dos bancos

privados.

Alem das contribui?oes do Banco Central e dos bancos privados

fazem parte da receita do Fundo:
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o resultado da aplicaqao de seus recursos;

o produto da venda de institui(?6es com problemas;

o ressarcimento de adiantamentos feito a controladores

de institui(?6es problematicas.

Cobertura

Quando de sua cria<?ao em 1977 o Fundo tinha por finalidade

garantir os depositos nos bancos independentemente de quem fosse

o titular ou em que moeda estivessem constituidos, ate o limite

de 500.000 (quinhentos mil) pesos.

Em 1981 o Decreto Real nQ 1620/81 estabeleceu um novo limite de

cobertura, fixando-o em 1.500.000 (um milhao e quinhentos mil

pesos)・ Ate esse limite a garantia e automatica para os casos de

insolvencia ou de liquidagao de um banco por parte da autoridade

monetdria.

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

V^rios organismos exercem poderes de controle e supervisao 
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bancdria na Espanha.

O Banco Central regula o volume da moeda em circulagao cuidando

para o desenvolvimento equilibrado do sistema economico. Nesse

sentido atua direta e indiretamente na formacjao de preqos, prazos

e caracteristicas dos ativos e passives financeiros dos bancos.

Suas principals operagoes sao as de redesconto bancarior open

market e de c&mbio.O Comite de Supervisores Bancdrios e o

responsavel pela def ini(?ao de regras para imobilizaQao de

patrimonio proprio, concentraqao de riscos por clientef provisoes

para devedores duvidosos, e outros normativos incluidos na

regulamentaqao preventiva descrita anteriormente neste capitulo.

O Fundo de Garantia de Depositos em Estabelecimentos Bancarios na

sua atual configura^ao tem os poderes de intervir e assumir a

gestao de uma instituigao com problemas, administrar o seu

saneamento, transferir o controls para terceiros habilitados,

exigir auditorias externas especificasz nomear interventores f e

praticar outras aqoes julgadas necessdrias para defender os

interesses dos depositantes e preservar a estabilidade do sistema 

financeiro.
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Em 1986 a Associagao Francesa de Bancos estabeleceu o regulamento

que organizou o Mecanismo de Solidariedadef um sistema de adesao

volunt^ria de garantia de depositos banc^rios administrado pelos
proprios bancos associados.

Antecedentes

0 sistema de garantia de depositos bancarios frances foi

estabelecido com a caracteristica de que os proprios bancos atuam

como garantidores entre si. 0 mecanismo criado em 1986 sofreu

algumas modificaQoes ate 1990z ano em que foi consolidado o

regimento que vigora atualmente.

Administragao e Financiamento

O Mecanismo de Solidariedade garante o reembolso de depositos

efetuados por pessoas fisicas ou jurldicas junto a um banco com

problemas, ate um determinado montante.

Os bancos interessados em participar do mecanismo de garantia

associam a Associaqao Francesa de Bancos.
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Um banco pode ter varias funqoes no Mecanismo de Solidariedade.

Ele pode atuar como ,,sedeH atuando como garantidor das eventuais
dificuldades de um ou de varies outros bancos sob sua "proteqSo”・

Da mesma forma um conjunto de bancos pode se garantir

reciprocamente e solidariamente. Todos os bancos participantes

devem estar cadastrados na Associa^ao Francesa de Bancos. A

administra?ao do Mecanismo de Solidariedade e exercida por um

Comite eleito a partir da Assembleia Geral da Associa?ao Francesa
de Bancos, conforme sequencia abaixo:

1. a Associa^ao Francesa de Bancos e formada pela

Assembleia Geral na qual tem assento todos os

associados;

2• a Assembleia Geral elege um Conselho de 21 membros

sendo:

- 8 membros dos principals bancos

-13 membros eleitos sendo:

. 3 com sede em Paris

・ 5 com sede fora de Paris

・ 3 bancos especializados

・ 2 bancos sob control© estrangeiro;

3. o Conselho elege um ••Bureau" composto por 9 membros;
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4・ o ••Bureau11 elege varies Comites Diretores sendo um

deles o que responde pelo Mecanismo de

Solidariedade.

A gestao do mecanismo e garantida pelo Associaqzao Francesa de

Bancos e funciona da seguinte forma:

一 logo que tenha conhecimento da falencia de um banco, a

Associaqao Francesa de Bancos, indica um ou mais

bancos que adiantam os fundos necessaries ao reembolso

dos depositos dos clientes do banco falido ate o

montante garantido pelo mecanismo;

一 o reembolso dos depositos e efetuado pelo(s) banco(s)

indicado(s) durante os dois meses seguintes a data

de fechamento do banco falido. A opera?ao e

analisada como uma compra de creditos contra quitagao

sub-rogavel;

一 vencido o prazo de dois meses, a Associaqzao Francesa

de Bancos em conjunto com o(s) banco(s) indicado(s)r

efetua um levantamento da situaejao bancaria de cada

depositante e define o montante adicional que serd

garantido pelo Mecanismo de Solidariedade;
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o reembolso ao(s) banco(s) indicado(s), ocorre apos

vencido o prazo de dois meses acima mencionados,
quando a Associa?ao Francesa de Bancos procede a um

pedido de fundos a cada um de seus membros em fungao
das seguintes regras:

・ o nivel de cotiza^ao e limitado a 60 bilhoes de

francos para a totalidade de depositos de cada

banco, conforme o Ultimo balango trimestral anterior

a intervenQao do banco falido;

・ o valor da cota de cada banco e determinado em

funqao de seus depositos e da importancia do banco

falido (sinistro)・ Para esse efeito os bancos sao

divididos em seis categorias de acordo com o nivel

de depositos e em tres categorias de acordo com o

nivel do sinistro:

Categoria Nivel de Depositos em Francos

1 0 a 800 milhoes

2 > 800 a 1,6 bilhoes

3 > 1,6 a 10 bilhoes

4 > 10 a 24 bilhoes

5 > 24 a 60 bilhoes
6 acima de 60 bilhoes
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Categoria Nivel de Sinistro em Francos

1 0 a 50 milhoes
2 > 50 a 100 milhoes
3 > 100 a 200 milhoes

Cobertura

0 Mecanismo de Solidariedade assegura um ou vdrios sinistros

bancarios ate o montante de 200 milhoes de francos por ano,

quantia alem da qual o mecanismo nao pode mais intervir.

As pessoas fisicas e as pessoas juridicas tem seus depositos

garantidos ate o limite de 400 mil francos por depositante.

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

O sistema de controle e supervisao bancaria e composto por uma

serie de orgaos reguladores. 0 Tesouro Nacional e o Banco Central

da Franca, juntamente com o Conselho Nacional de Credito e a

Comissao de Controle dos Bancos sao os orgaos responsdveis pela

regulamentaqao dos bancos comerciais. A Associa^ao Francesa dos

Bancos como orgao de ligaqao entre as autoridades e os bancos 
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tambem exerce um papel formal no processo de supervisao bancSria.
0 Conselho Nacional de Credito e o responsavel pelo
estabelecimento dos criterios de entrada de bancos no sistema e

pela defini(?ao de montantes de capital minimo necessdrios a
atividade bancaria.

A Comissao de Controle dos Bancos e responsavel pela

regulamentaqao da adequa^ao de capital e de liquidez, bem como

pelas regras de risco de concentragao de emprestimos por cliente

e por pais. A verificagao de campo e feita por tecnicos e

auditores da area de inspetoria do Banco Central que repassa as
analises para a Comissao de Controle dos Bancos.

Quanto aos poderes de Mecanismo de Solidariedade, no caso de um

banco insolventsr o Conselho Diretor do mecanismo pode a titulo

preventive nomear uma administra^ao provisoria para o banco em

dificuldades .

2.4 Inglaterra

Em 1973 o Banco Central da Inglaterra em conjunto com os bancos

privados criou um esquema de salvamento de instituigoes banc^rias

com problemas, o qual como decorrencia atuava tambem como um 

mecanismo de proteqao total a depositantes. Entre 1979 e 1987 uma 
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nova legislaqao foi introduzida alterando o funcionamento do
mecanismo e criando o Fundo de Protegao de Depositos.

Antecedentes

A criaqao do mecanismo de apoio financeiro aos bancos foi

decidida em um ambiente de crescente crise bancaria. A negativa

experiencia anterior com crises bancarias de 18661 1890 e 1929-33

levou o Banco Central ingles em 1973 a tomar pronta e decisiva

agao para evitar a perda de confianqza do publico nas instituiqzoes

financeiras. No final de 1973 o Banco Central elaborou uma

operaqao de socorro em beneficio dos depositantes de um grupo de
instituiQoes com problemas ou potenciais problemas de liquidez.

A necessidade de uma rapida resposta para a crise em

desenvolvimento, foi tambem imediatamente aceita pelos Bancos de

Compensa<?ao Ingleses e Escoceses. Foi estabelecido entao um

Comite de Controle composto de representantes dos Bancos de

Compensaqao e do Banco Central sob a presidencia deste.

O esquema consistia em apontar um 11 banco relativo" para um banco

em dificuldades. A responsabilidade do •• banco relativo11 era 

elaborar uma rapida avaliaqao da instituiqao em dificuldades e 
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reportar essa avaliaqzao ao Comite de Controle para a ado(?ao de

providencias em cada caso. Este mecanismo ficon conhecido como
,•salvavidas" e entre 1973 e 1974 aproximadamente 30 bancos
receberam sua assistencia.

A operagao "salvavidas" criada pelo Banco Central da Inglaterra
em fins de 1973 com a expectativa de curta duraqzao, na realidade

estendeu-se ate o ano de 1979, ano em que uma nova lei bancdria

introduziu importantes modificaqzoes no mecanismo e criou o Fundo

de de Proteqao de Depositos. Posteriormente, a lei bancaria de

1987 definiu as condi<?6es gerais sob as quais o Fundo vem

operando.

Administragao e Financiaunento 

fundoadministrar um0 objetivo do atual mecanismo e

em librassustentagao como meio de proteqzao para depositos

caso de necessidade de introduzir o processo de "administragao 

esterlinas feitos em instituiqioes autorizadas a funcionar no

Reino Unido, no caso de insolvencia dessas institui^oes, ou no 

especial11 nas mesmas.
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。mecanismo e administrado por um Conselho que inclui o

Governador, o Vice-Governador e o Tesoureiro-Chefe do Banco

Central Ingles. 0 Governador do Banco Central e o president© do
Conselho do Fundo e a ele cabe indicar tres membros
representantes das instituiqoes que participem do mecanismo.

0 Conselho do Fundo e um corpo estatutdrio distinto que

estabelece seu proprio regimento organizacional e financeirof

devendo anualmente apresentar contas auditadas e um relatorio de
suas atividades.

0 Fundo de Prote?ao de Depositos e mantido por meio de

contribuigoes de todas as instituic^oes autorizadas sob a Lei

Bancaria.

Essas contribuiqoes estao sujeitas a limites maximos e minimos e

sao calculadas sobre os depositos sujeitos "a garantia'1

excluindo-se os depositos segurados, os depositos com prazo

original de vencimento superior a cinco anos, e os depositos

sobre os quais tenha sido emitido um certificado de deposito.
•

A contribuicjao inicial minima e 10 mil libras esterlinas enquanto

que o montante maximo para contribuiQoes iniciais ou futuras nao

deve ultrapassar 300 mil libras esterlinas. O limite maximo de

contribuiqzoes nao pode tambem exceder 0,3% da base de depositos

de cada institui?ao.
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As contribui<?6es sao consideradas como despesas das institui^oes,

podendo portanto ser deduzidas para fins de tributaqao.

Contribui^oes extras podem ser arrecadas em um dado exercicio
financeiro, se os recursos do Fundo ficarem abaixo de 3 milhoes

de libras esterlinas, ou se o Parlamento Ingles aprovar porposta

do Tesouro para elevagoes do montante do fundo.

Contribuigdes especiais podem ser arrecadadas a qualquer tempo se
os compromissos do fundo vierem a reduzir sens recursos de caixa.

As contribui<?6es especiais podem ser devolvidas as instituigoes

no caso do Fundo apresentar superavit (das contribui<?6es

especiais) no final de um ano financeiro.

Cobertura

No caso de uma instituigao autorizada se tornar insolvent© ou

sujeita a uma "or dem administrativa11 contida na Lei de

Insolvencia (1986) , o Fundo de Prote(?ao de Depositos qarante a

qualquer pessoa fIsica ou juridica independentemente de seu

domicilio residencial, um paqament:。no montante de ate 20 mil
libras esterlinas de seu deposito na institui<?ao problem^tica,

desde que esse montante nao exceda a 75% (setenta e cinco por
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cento) do valor do deposito existente. Esta cobertura e vSlida

por institui?ao.

No calculo do limite de proteqao, depositos separados de um mesmo

nome sao agregados e contas conjuntas sao divididas igualmente

entre os proprietorios. Os depositos em moeda estrangeira nao sao

cobertos.

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

0 processo de controle e supervisao banc^ria e exercido

principalmente pelo Banco Central da Inglaterra que alem de suas

fungoes primdrias de defensor e regulador da moeda, tem as

atribuiqoes legais de regulamentar e supervisionar a atividade

bancdria. Na realidade, somente com a reforma banc^ria de 1979 e

que se estabeleceu pela primeira vez no Reino Unido um sistema

origin^rio do Estado para o exercicio de supervisao bancdria a

ser desempenhada a partir de entao, de forma mais rigorosa pelo

Banco Central.

Foram definidos criterios para entrada no sistema bancario

baseado em quatro aspectos:
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existencia de recursos financeiros adequados f

inclusive com requerimentos de capital minimo;

alta representagao dos administradores junto a
comunidade financeira;

definigao do aspecto de services financeiros; e

administradores de integridade e prudencia

comprovadas.

0 Fundo de Proteqao Bancaria atraves de seu Conselho tem, de

acordo com a lei bancaria de 1987, poderes para tomar emprestimos

para desenvolver suas atividades. No exercicio da supervisao

bancaria r o Fundo tem autoridade para obter informaqzoes do Banco

Central e dos responsdveis pela administragao dos bancos

insolventes ou em processo de ''administra^ao especial11.

3• A Experiencia da America do Norte

3.1 Canada

Em 1967 o Governo Canadense estabeleceu a partir de uma lei, um

sistema de garantia de depositos e creditos junto a bancos
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entidades de credito hipotecdrio, atraves da fundaqzao da Canada

Deposit Insurance Corporation （C.D.工.C.）. Naquele roesmo ano foram
tambem criados a Ontario Deposit Insurance Corporation na

provincia de Ontario e a Quebec Deposit Insurance Board na

provincia de Quebec. Posteriormente outras provincias vieram a

criar sistemas de garantia de creditos.

Antecedentes

Entre os anos de 1965 e 1967 diversas instituiqzoes financeiras

nao bancarias, porem captadoras de depositos do pUblico,

experimentaram dificuldades. 0 medo quanto a possibilidade de um

colapso no sistema financeiro levou as autoridades canadenses a

criarem mecanismos de seguros de depositos visando evitar tuna

corrida sobre o conjunto das instituiqoes financeiras.

0 primeiro mecanismo de garantia de depositos foi implementado

pela provincia de Ontario em fevereiro de 1967, seguido ainda em

fevereiro daquele ano pelo mecanismo federal implementado atraves

de fundagao da C.D.I.C. 0 mecanismo de Ontario nunca chegou a ser

efetivado pois o Sistema Federal acabou por absorve-lo. A esse

processo inicial se seguiu o da cria^ao de vdrios mecanismos de 

garantia pelas v^rias provinciasz iniciando-se pelo mecanismo 
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abordara apenas o sistema federal administrado pelo C.D.I.C..

Canada Deposit Insurance Corporation (C.D.I.C.)

Os objetivos do C.D.I.C. sao os de:

garantir1) e

financeiras;juridicas juntos as instituiqoes

apoiar de2) processes

financeiras em

dificuldades, visando a sua recupera^ao; e

3)
falidas.

Os apoios financeiros a institui^oes em dificuldades se processam 

atraves de:

Administragao e Financiamento

financeiramente os

agir como liquidante no caso de instituiqoes

os depositos das pessoas fIsicas

interven^ao nas instituigoes

criado na provincia de Quebec em meados de 19671. Este trabalho 

1 • McCarthy, I.S.r Deposit Insurance: A Survey, International Monetary Fund, C.B.S. (ApriI 1979〉pp. 16.
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1) - aquisi^ao de ativos de recebimento duvidoso;

2) 一 realizagao de emprestimos a essas institui<?6es;

3) - outorga de avais; e

4) - outras formas de apoio visando o soerguimento das

institui?oes financeiras em dificuldades.

0 C.D.I.C. e administrado por um Conselho de Diretores composto

por um presidente designado pelo Governo Canadense, pelo

Presidents do Banco Central do Canada, pelo Ministro-Adjunto da

Fazenda, pelo Superintendente de Seguros e pelo Inspetor Geral de
Bancos ・

A associagao ao C.D.工.C・ e compulsoria para os bancos e

companhias de emprestimo autorizados a funcionar pelo Governo

Federal. As instituigoes financeiras autorizadas a funcionar

pelas provincias podem tambem se associar ao C.D・工・C・ desde que

as provincias concedam previa autorizaqao para tanto.

0 mecanismo e financiado por premios pagos pelas instituiqoes

associadas• Quando de sua fundagao o C・D•工・C・ recebeu um fundo de

capital de 10 milhoes de dolares canadenses subscritos pelo
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Tesouro Canadense. Esse fundo inicial de capital foi devolvido em

1976 pelo C.D.I.C. ao Tesouro Canadense. Persiste entretanto, um

limite de 500 milhoes de dolares canadenses sacavel pelo C.D.I.C.

junto ao Fundo de Receitas Consolidadas (Consolidated Provence

Fund) no caso da eventual necessidade de cobertura de sinistros

que superem o fundo de garantia de depositos.

Alem disso o C.D.I.C. esta tambem autorizado a emitir titulos

para levantamento de recursos que se f a<?am necessaries ao

cumprimento de suas fundoes.

Na pratica entretanto, a unica fonte efetiva de recursos tem sido

os premios pagos pelas instituiqzoes associadas, tendo em vista

que nunca o C.D.I.C. necessitou emitir titulos ou se utilizar da

linha de saque junto ao Fundo de Receitas Consolidadas.

As instituigoes financeiras associadas ao C.D.I.C. pagam um

premio de 0.033% calculado sobre os depositos sujeitos a seguro

com base na posiqao contabil de abril do ano anterior. O sisterna

preve o pagamento de um premio minimo de 500 dolares canadenses.

0 C.D.I.C. pode reduzir o premio a ser pago pelas instituiqoes

financeiras em um determinado ano, se considerar que o fundo tem

recursos adequados para o cumprimento de suas fundoes. As 

instituiqzoes passam a poder usufruir de eventuais redu^oes 
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premio anual, somente apos terem pago premios por cinco ou mais
anos ・

Cobertura

Depositos e outras obrigaqoes financeiras sao segurados ate o

limite de 60 mil dolares canadenses por depositantes e por

instituiqao. Nao estao cobertos os depositos de governo, de nao

residentes e os denominados em moeda estrangeira. A cobertura

abrange os certificados de depositos, as notas promissoriasr

certificados de investimento, debentures e outras formas de

aplicaqoes, desde que estas aplicaqoes sejam de prazo original de

emissao inferior a cinco anos. As contas conjuntas sao cobertas

em separado, o que permite uma ampliaqao do limite de cobertura

efetiva dos depositos segurados.

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

0 Banco Central exerce as fun^oes basicas de reegulador da moeda 

em circulaqao. Exerce ainda as funqoes de redesconto bancario.
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。 Inspetor Geral de Bancos supervisiona a atividade dos bancos9

enquanto que o Superintendent© de Seguros supervisiona as demais

instituigoes autorizadas a nivel federal.

0 C.D.I.C. e responsavel pela supervisao das institui^oes

associadas autorizadas pelas provincias. Essa funqao o C.D.I.C.

exerce credenciando tecnicos para o processo de inspeqao das

instituiqoes ・

Os principals poderes do C.D.I.C. sao entretanto, os de agir como

liquidante, recebedor e curador de instituigoes insolventes.

3.2 Estados Unidos

Em junho de 1933 foi criado o sistema de garantia de depositos

com a fundagao da Federal Deposit Insurance Corporation
(F.D.I.C.) atraves da Lei Glass-Steagall1 que reformulou o

sistema bancario americano naquele ano. A configuraqao atual do

sistema foi, entretanto, estabelecida na lei bancaria de 1935. Em

1950 uma lei especifica foi aprovada para o sistema de seguros de

depositos bancSrios ・

I • A lei da reforma bancaria americana de 1933 passou a ser conhecida como "Glass-SteagalI Act" por causa dos
projetos apresentados ao legislative americano pelo Senador Glass e pelo deputado Steagall.
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Savings and Loans Corporation (F.8.L•工.C.) para a prote^ao dos

depositos de associa?6es de emprestimo e poupanqa.

das participagoes em cooperativas credito.para a prote(?ao

depositantesa

cria^ao do

primeiro sistema no Estado de Nova Torque, e 1930 ano

garantia depositosde

patrocinados pelos estados americanos.

de garantia de depositosaborda apenas os sistemasEste trabalho

administrados pela

(F.D.I.C.).

Antecedentes

foiDeposit
daestabelecida durante
do

crise economica e bancaria do inicio

Varios outros

Federal Deposit

em que nao

mercado bursatil americano (stock market crash) em 1929 e o final

Em 1934 foi criada uma outra institui^ao

Insurance Fund

havia mais em operaqao sistemas de

Em 1970 foi criado o National Credit Union Share

sistemas estaduais de garantia

vigoraram nos

Insurance Corporation

federal, a Federal

periodo compreendido entre a quebra

Insurance Corporation (F.D.I.C.)

Estados Unidos entre 1829z ano

A Federal

decada de trinta. No
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de 1933, cerca de 9.000 bancos foram fechados gerando um prejuizo

agregado para os depositantes superior a 1,3 bilhao de dolares. O

setor financeiro quase entrou em colapso e os setores agricola e

industrial tiveram suas atividades reduzidas para apenas uma

pequena fraq:ao de sua capacidade instalada.

Anteriormente a essa crise do inicio dos anos trintaf os Estados

Unidos tinham experimentado uma forte crise banc^ria em 1907 que

teve como resposta a criagao do Federal Reserve System em 1913,

com a funqzao de emprestador de Ultima instancia atraves do

mecanismo de redesconto bancario. Apesar da existencia desse

mecanismo a crise dos anos trinta nao pode ser evitada.

Questiona-se entao que se existisse um sistema de garantia de

depositos bancarios a crise poderia ter sido atenuada. Numerosas

propostas surgiram para

depositos. Muitas eram

a cria^ao de mecanismos

as alternativas para a

garantidores de

cria<?ao de um

mecanismo garantidor.

Algumas propostas de legisladores sugeriam que o Governo

Americano garantisse os depositos. A maioria das propostas

sugeria que o sistema devesse ser administrado pelo Federal
Reserve System (Banco Central) ou pelo Comptroller of the
Currency (Controlador do Meio Circulante)・ O financiamento do

mecanismo em algumas propostas deveria ser de responsabilidade 

dos bancos t enquanto que em algumas outras propostas, a sugestao 
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era de que o Federal Reserve ou o Tesouro Americano deveriam

financiar pelo menos uma parte do custo do sistema.

Apesar da existencia ao longo dos anos de cerca de 150 projetos

de lei visando a cria(?ao de um mecanismo garantidor de depositos,

a verdade e que a oposiqao dos banqueiros a criaqzao de tai

mecanismo foi suficiente para evitar a aprova(?ao de qualquer um
desses projetos1. Entretanto, o crescente agravamento do ambiente

economico e financeiro do inicio da decada de trinta, gerou o

ambiente politico necessario para a implanta^ao do mecanismo

garantidor de depositos junto a instituiqzoes financeiras.

Administragao e Financiamento

A Federal Deposit Insurance Corporation foi estabelecida em 1933

com o objetivo de:

-restaurar e refor?ar a confianqa do publico no sistema

bancario;

-promover o exercicio de prSticas banc^rias solidas;

1 • McCarthy. Obra Citada. pp. 63.
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-promover a estabilidade dos bancos;

-evitar "corrida bancaria1' de depositantes;

- proteger os depositos atraves do seguro de depositos;

- evitar a recorrencia dos eventos de 1931 e 1932 que

afetaram a for?a dos bancos e culminaram com o feriado
bancario de 19331.

A F・D・1・C・ iniciou as operaqoes de seguro em 1934 com um capital

inicial de 289 milhoes Ade dolares, sendo 150 milhoes de dolares

origindrios do Tesouro Americano e 139 milhoes de dolares do

Federal Reserve. Com os resultados acumulados de suas operaqoes

entre 1934 e 1948 a F.D.I.C. foi capaz de devolver integralmente

ao Tesouro Americano e ao Federal Reserve os recursos aportados

inicialmente, adicionados de 81 milhoes de dolares de juros.

0 Congress© criou a F. D. I. C. como uma agenda federal

independents, sujeita a supervisao do proprio Congress©. O

presidente da F.D.I.C. deve anualmente ou sempre que convocado

prestar esclarecimentos aos varies comites do Congresso. A

1 • Decisao presidencial ratificada em lei, suspendeu as transa<;des banc^rias por um curto perfodo de tempo.
Ap6s aI guns dias as opera^des puderam ser reiniciadas porem sujei tas a um conjunto de restri^des.
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F.D.I.C. e ainda sujeita a auditoria do U.S. General Accounting

Office.

A F.D.I.C. administra dois fundos de seguroz o fundo de seguros

de bancos (conhecido como B.I.F.) e o fundo de seguros de

associaqoes de poupanga (conhecido como S・A・I・F・)・ Qualquer

associaqao de poupanga cuja autoriza?ao de funcionamento nao seja

federal deve participar do fundo.

A administragao da F.D.I.C. e realizada atraves de um Conselho de

Diretores composto por cinco membros. Tres membros sao nomeados

pelo President© americano com aprovagao do Senado para um mandato

de seis anos. Outros membros sao o "Comptroller of Currency•' e o

Diretor do n0ffice of Thrift Supervision11. Um dos tres membros

nomeados pelo Presidents americano, e por este escolhido para

exercer a funqao de presidente do Conselho de Diretores.

Nao mais do que tres dos membros da diretoria podem pertencer ao

mesino partido politico. Todos os membros da diretoria

proibidos de manter cargo ou participa^ao acionaria em qualquer

bancos segurado, enquanto no exercicio da fun?ao de membro

diretoria da F・D・I・C・,e por dois anos apos deixarem o cargoF

menos que tenham exercido a funcyao pelo periodo integral para 

qual foram designados.
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Bancos nacionais e bancos regionais que sejam membros do Federal

Reserve System devem ser segurados pela F.D.I.C. Bancos regionais
nao membros do Federal Reserve System nao precisam ser segurados

embora possam se candidatar a cobertura da F.D.I.C.

Um certificado e emitido para a F.D.I.C. pelo Controlador do Meio

Circulante ou pelo Banco Central (Federal Reserve), declarando

que o banco esta autorizado a exercer atividades bancariasz ou e

membro do Sistema da Reserva Federal (Federal Reserve System)・

Os novos bancos regionais nao membros do Sistema da Reserva

Federal podem obter seguro da F.D.I.C. se preencherem, entre

outrasz as seguintes condigoes:

-possuir um patrimonio liquido nao inferior a 1 milhao

de dolares;

- que a relat^ao projetada do patrimonio liquido e

reservas sobre o total de ativos seja de no rninimo

10% no final do terceiro ano de opera^oes;

- haja projeqao de lucres pelo menos para o terceiro

exercicio;



83

que o total de investimento proposto, direto e

indiretoz em ativo fix。， seja adequado a capital!za?ao

e capacidade de gerar lucros;

-que os acordos para financiamento de aqzoes estejam de

dentro das diretrizes da F.D.I.C.

Esses bancos regionais podem cancelar a sua condigao de banco

segurado mediante aviso previo de 90 dias a F.D.I.C. e aos seus

depositantes. Os depositos existentes na data do efetivo

cancelamento continuarao com cobertura do fundo de seguro por

dois anos.

Atualmente, os fundos de seguro administrados pela F.D.I.C. sao

financiados:

- pela receita auferida sobre seus investimentost

basicamente em titulos do governo federal;

-pelos premios aportados pelos bancos segurados;

-pelas receitas auferidas nas transagoes de assistencia

financeira a institui<?6es em dificuldades;
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-por uma linha de dolares

de necess^rio junto Tesouroao
americano;

fiscal especial para- por um tratamento titulos,os

outras

F.D.I.C.; e

-pela isenqao de qualquer

que venha a ser

de que goza a F・D・I・C・

credito de 5 bilhoes
sacavel em caso

tipo de imposto existente ou

criado em qualquer esfera de governo,

debentures, e obriga?6es emitidas pela

Os percentuais de contribuigao (premios) a serem pagos pelas

institui?6es seguradas sao estabelecidos separadamente para o

Fundo de Seguro de Bancos (B・工・F・)e para o Fundo de Seguro de

Associa^oes de Poupanqa (S.A.I.F.), conforme escala a seguir

calculada sobre a base seguravel:

Ano

1990

1991

Esses percentuais

B.I.F.

0.12%

0.15%

nao poderao ser

S.A.I.F.

0.208%

0.230%

aumentados pela F.D.I.C. ate

1995 a menos que caia o nivel de reserva do fundo.
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O percentual m^ximo de contribuiqao e de 0,325% e o m^ximo

aumento anual da contribui?ao e de 0.075%. O nivel de reservas e

estabelecido anualmente para cada fund。， nao podendo ser inferior

a 1.25% nem superior a 1.5% dos depositos segurados.

Os ativos de qualquer um dos fundos que superem 1.25% serao

considerados como reserva suplementarf e os eventuais rendimentos

sobre essa reserva serao distribuidos as instituigoes seguradas.

Cobertura

Quando a F.D.I.C. iniciou operagoes de seguro de depositos em

Janeiro de 1934 a cobertura estava limitada por lei a 2.500

dolares por depositante. Em julho daquele ano a cobertura foi

elevada para 5.000 dolares e para 10.000 dolares em setembro de

1950. Mudangas subsequentes na lei aumentaram a cobertura para

15.000 dolares em outubro de 1966, para 20.000 dolares em

dezembro de 1969, para 40.000 dolares em novembro de 1974 r e

finalmente para 100.000 dolares em marqo de 1980.

Atualmente cada possuidor (pessoa fisica ou juridica) de

deposito de poupan^a, de um deposito a prazo ou de uma

corrente, ou de outras formas de contas de deposito



86

segurados ate o limite agregado de 100.000 dolares em cada banco

comercial ou banco de poupanqa mutua associado a F.D.I.C. Um

depositante pode ampliar sua cobertura mantendo diversas contas

bancdrias em diferentes bancos.

Poderes Legais no Processo de Controle e Supervisao Bancaria

De acordo com a lei a F.D.I.C. e responsavel pela supervisao e

regulamentaqzao dos bancos segurados autorizados a funcionar pelos

Estados e que nao sejam membros do Sistema da Reserva Federal, e

das agendas de bancos estrangeiros segurados autorizados a

funcionar pelos Estados. O Escritorio do Controlador do Meio

Circulante e o Conselho de Governadores do Sistema da Reserva

Federalsimilarmente sao os responsaveis pela supervisao dos

bancos nacionais e agencias federais de bancos estrangeiros, e

bancos autorizados a funcionar pelos Estados e que sejam membros
do Sistema da Reserva Federal1. Bancos autorizados a funcionar

pelos Estados sao tambem supervisionados por autoridades

estaduais. A F.D.I.C. complementa as suas atividades de controle

atraves do exame de relatorios feitos por esses autoridades

estaduaisz e no caso dos bancos nacionais, frequentemente

realizando fiscalizaqdes conjuntas com tecnicos do Escritorio

1•F.D. I ,C. £ Symbol of Confidence. Federal Deposit Insurance Corporation. (1986) pp. 6・
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Controlador do Meio Circulante.

A fiscalizaqao e considerada no caso americano como a mais

eficiente ferramenta de supervisao visando protegee os

depositantes e promover a solidez do sistema bancario. Os

principals itens que compoem um processo de fiscalizacjao sao:

一 avalia^ao adequadaqao de capital do banco;

-avaliaqao da qualidade de seus ativos;

一 avalia<?ao disponibilidade de fundosda adequados aos

tipos de operaqoes praticadas;

一 avaliatyao da qualidade e eficiencia dos controles

internes e externos de gestao do banco;

-avaliaqao do uso apropriado de procedimentos

contabeis;

一 avalia<?ao da adequaqao de provisoes para cobrir

eventuais prejuizos; e

—avalia<?ao da qualidade do corpo de diretores do banco•
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Alem dos poderes de fiscalizagao preventiva, a F.D.I.C. tem ainda

os seguintes poderes com o objetivos de evitar o fechamento de um
banco, ou de reabilita-lo:

一 efetuar emprestimos para o banco em dificuldades;

一 efetuar depositos junto ao banco em dificuldades;

-comprar ativos e outros valores do banco em

dificuldades; e

- fazer contribui?6es para refor?o do capital do banco.

Tais aqoes nao podem entretantor superar o valor da liquidagao do

banco r a menos que seja considerado que a manutencjao do

funcionamento do banco e essencial a comunidade em que

estejalocalizado. Ainda com o objetivo de evitar a liquidagao de

um bancor a F・D・I・C. pode convidar outros bancos para participar

de um processo de fusao com o banco em dificuldades. Esse

processo de fusao e suportado pela assistencia financeira da

F.D.I.C. Casos de fusao voluntaria de bancos comerciais e

associaqoes de poupanqa e emprestimo podem tambem ser apoiados 

financeiramente pela F.D.I.C.
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Nos casos de liquidagao ou interven^ao em tuna instituigao, a lei
concede a poderes para regulamentar suas proprias
fungoesz entre elas:

-assumir o controls da institui(?ao com todos os
poderes;

■ organizar uma nova institui?ao;

一 promover a fusao da instituigao; etc.

A liquidagao de uma instituiqao pode se estender por varies anos,

entretantof os depositantes recebem seus creditos ate o limite

segurado praticamente de imediato. A F.D.I.C., estabelece entao o

quadro geral de credores nao cobertos pelo seguro, promove a

liquidagao dos ativos da instituigao liquidada, e devolve

qualquer excesso obtido nessa liquida^ao aos credores e

acionistas.

Em complementaqao as suas fungoes no campo da proteqao a

depositantes e de interventor e liquidante de instituiqoes

insolventes a F.D.I.C. tem ainda poderes para desenvolver e

fiscalizar o cumprimento da regulamentaqao visando atender 

depositos das leis de direito civil e de proteqao ao consumidor.
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4 • Mecanismos de Garantia de Depositos em Outros Paises

4.1 Japao

Em 1971, o Japao criou um mecanismo estatal de seguro de

depositos cuja capitalizaqzao inicial foi feita pelo Tesouro

Japones, pelo Banco Central e pela industria bancaria.

O seguro cobre ate 3 milhoes de yens (aproximadamente 13 mil

dolares) por depositante em cada instituiqzao.

A cobertura extrapola os limites do pals na medida em que todos

os depositos feitos em yen por residentes e nao residentes junto

a bancos japoneses e suas agendas no exterior, estao segurados.

Agendas de bancos estrangeiros estabelecidos no pals nao estao

cobertos pelo seguro, nem os depositos efetuados em moeda

estrangeira e os depositos interbancarios.

0 mecanismo e de filia^ao compulsoria e financiado atraves de

contribuigoes anuais pagas pelos bancos participantes da ordem de

0.012% sobre os depositos segurados. O valor da contribuiqzao pode

ser alterado se necessariO/ sendo que ha um programa de aumento 

da mesma para os poximos anos visando elevar o montante do fundo 
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de seguro. 0 fundo pode ainda caso seja necessdrio ser

suplementado por recursos emprestados junto ao Banco Central
Japones ・

4.2 Holanda

Em 1979 foi criado na Holanda um mecanismo de seguro de depositos
administrado pelo Banco Central1.

0 mecanismo garante todos os depositos das pessoas fisicas ate 35

mil florins (aproximadamente 15 mil dolares) por depositante em

cada institui^ao.

A cobertura engloba os depositos feitos em florins de residentes

e nao residentes, bem como os depositos em moeda estrangeira.

Nao estao cobertos pelo seguro os depositos de pessoas juridicas,

nem os depositos feitos em agencias de bancos holandeses

existentes em outros paises•

0 mecanismo e de filiagao voluntaria para todos os tipos de
bancos e cooperativas de credito estabelecidas no pais, incluindo 

1 • Dale, Richard. Bank Supervision Around the No「E・ The Group of Thirty. New York. NY 1982. pp. 47-8.
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as agendas de bancos estrangeiros. Seu financiamento e feito a

partir de contribuiqoes dos bancos e institui^oes associados,

calculadas como uma porcentagem anual aplicada sobre os depositos

segurados. As contribuigoes ten um valor mWximo anual permitidof

acima do qualr em caso de necessidade, o Banco Central deve

aportar recursos na forma de antecipagoes. As contribuiqzoes sao

feitas apos a ocorrencia de um sinistro.

4.3 Belgica

0 Institute de Redesconto e de Garantia (I.R.G.) e um orgao

publico administrado em conjunto pelo governo e pelos bancos

comerciais, cujo objetivo e a prote^ao dos depositos bancarios e

a prestaqzao de assistencia de liquidez emergencial a bancos em

dificuldades.

Como orgao garantidor de depositos o I.R.G. possui um amplo poder

discricion^rio para pagar todos os credores de um banco falido. 0

montante a ser pago aos depositantes obedecef entretanto, um

limite maximo de cobertura, o qual por sua vez e variavel para

cada caso de banco falido. 0 mecanismo abrange as subsidiarias, 

mas nao as agendas de bancos estrangeiros.
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Como orgao prestador de assistencia financeira o I.R.G. possui
amplos poderes, para:

-apoiar financeiramente instituiqzoes potencialmente

insolventes, sejam elas filiadas ou nao ao mecanismo

de seguro; e

-suportar financeiramente agendas de bancos belgas

abertas em outros paxses.

0 mecanismo e de filia?ao voluntaria para as institui^oes

interessadas, e financiado por um capital subscrito pelos bancos

comerciais, por emprestimos obtidos no mercado financeirof por

emprestimos obtidos junto ao Banco Centralf e por uma reserva

especial de intervenqzoes da ordem de 3 bilhoes de francos belgas

tambem subscrita pelos bancos comerciais.

4.4 Turquia

mecanismo estatal de garantia de

forte crise financeira que

Em I960, o governo criou um

culminou com a quebra de varies 

Banco Central# como resposta a uma depositos, administrado pelo

bancos ・
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。 mecanismo de seguro e operado pelo Fundo para Liquida^ao de

Bancos do Banco Central, e cobre integralmente qualquer tipo de
deposito ou credito em cada instituiqzao financeira.

A adesao ao mecanismo e compulsdria e seu financiamento feito

atraves de contribuigoes dos bancos que pagam um premio anual de

0.5 por mil calculado sobre o total de seus depositos comerciais

e de poupan^a, e por aportes especiais dos bancos, se

necessario.

0 Fundo de Liquidagao de Bancos nao tem poderes de intervir ou

liquidar um banco, podendo agir apenas como um auxiliar do

Ministerio da Fazenda nesses processes.

5 • Resumo e Conclusoes

Os argumentos para a implanta^ao de mecanismos de garantia de
depositos tem sido varios. Marlin1 defendeu que tais mecanismos

apresentam importante contribuigao para aumentar a confian<?a do

publico, encorajar a formaqao de poupanga, promover o

fortalecimento e crescimento das institui?6es financeirasz e

I • Marlin, J. A., Bank Deposit Insurance - I: Its Development in the USA. Bankers Magazine. (September 1969)
pp. 117.
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aumentar a flexibilidade da politica monet^ria.

0 primeiro sistema conhecido de seguro de depositos banc^rios foi
estabelecido em 1829 no Estado de Nova Torque, enquanto que o

primeiro sistema nacional de garantia de depositos foi
introduzido na Tchecoslovaquia em 19241 logo seguido em 1933

pelos Estados Unidos da America do Norte. Tres decadas se

passaram ate que outros paises iniciassem a implantagao de

mecanismos de seguros de depositos.

A maioria dos mecanismos e estatal como os casos da Argentina,

Chile, Mexico, Venezuela, Espanha, Inglaterra, Canada, Estados

Unidos e Turquiaf alguns sao privados como os casos da Frangaz

Alemanha, e Holanda; e outros sao administrados em conjunto pelo

governo e os bancos privados como os casos da Belgica e Japao.

Hd um equilibrio entre os casos de adesao voluntSria e de adesao

compulsoria por parte das instituiqzoes f inanceiras. Mexico z

Inglaterra, Canada, Estados Unidos, Japao e Turquia tern sistemas

compulsorios de adesaoz enquanto que Argentina, Chile, Venezuela,

Alemanha, Franqa, Holanda e Belgica tern sistemas voluntaries de

adesao. 0 mecanismo espanhol embora apresentado como voluntario, 

1 • McCarthy. Obra Citada pp. 2.
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recebeu adesao total das institui^oss r pelo fato de que aquelas
nao filiadas ao mecanismo perdem o direito de se utilizar das
linhas de redesconto junto ao Banco Central, na pr^tica portanto,

e um sistema compulsorio.

Quase a totalidade dos paises estabeleceu o mecanismo atraves da
cria^ao de um Fundo, com excessao dos casos da Belgica (criou um

Institute), da Holanda (que administra pos-sinistro), e da Franca

(que possui um sistema de garantia mutua entre os bancos)・ Os

Fundos constituidos sao de tres tipos. Ha os independentes, no

caso da Venezuela, Espanha, Inglaterra, Canada, Estados Unidos e

Japao, os ligados as associaqoes de bancosz como no caso da

Alemanha e da Fran<?az e ha os fundos geridos dentro do Banco

Centralf como os casos da Argentina, Chile, Mexico e Turquia.

Em todos os mecanismos sao cobrados premios ou contribui^oes das

institui^oes associadas. Em alguns casos ha complementa^oes (ou

foram feitas contribuigoes iniciais) por parte do Tesouro ou do

Banco Centralr como nos casos da Argentina, Venezuela, Espanha e

Japao. Em alguns casos o governo contribuiu com recursos na

implantagao do Fundo e depois foi ressarcido, como nos casos dos

Estados Unidos e do Canada. Varies sistemas possuem limites de

credito sacaveis junto ao Tesouro ou Banco Central no caso

necessidade, como os casos da Argentina, Chile, Mexico,

Venezuela, Espanha, Canada, Estados Unidos# Holanda e Belgica.
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Os poderes legais para o exercicio do controls e da supervisao

bancaria sao muito variados. No caso dos Estados Unidos e Canada

os mecanismos dispoem de amplos poderes para normatizarz intervir

e administrar liquidagoes de institui<?oesf enquanto que em outros

paises esses poderes sao exercidos pelo Banco Central como nos

casos da Argentinaf Mexico, Chile, Inglaterra, Belgicat Holanda e

Japao.

0 valor e abrangencia das coberturasf e o valor do fundo como

percentual dos depositos seguradosf apresentam grande dispersao

entre os paises dependendo dos conceitos de depositos aplicados

em cada pais.

A maioria dos mecanismos foi criada apos os paises terem

experimentado crises bancarias como nos casos do Chile,

Venezuela, Espanha, Inglaterra, Canada, Estados Unidos e Turquia.

Em todos os casos foi utilizado o argumento da necessidade de

proteger os depositantes para evitar uma quebra de confian^a no

sistema bancario, e portantot prevenir um descontrole monetario•
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(*) Urn outro si sterna vigorava no Chi le desde 1977.
(•♦) Embora voluntArfo o si sterna recebcu adesao total porque quen dele nao fosse assoc i ado

KECANISMOS DE GARANTIA DE DEPdSHOS： RESUMO DA PESQUISA

I I I 1 1 I 1 1 1 1 1
I PAiS 1 DATA 1 CONTROLE I TIPO 1 ADMIMISTRAQXO 1 F1NANC1AMEMTO IPOOERES LEGAIS 1 CO6ERTURA 1 TIPO i wonvo 1
1 ICRlAQXOfDO SISTEMAI DE I 1 IMA SUPERV1SAO 1 1 OE 1 DE 1
I 1 I lAoesXo i I I BANCARfA 1 IKECAN1SMO 1 CRIACAO 1
1 I I !

roll
1 1 1 1 1 1 1

11.ARGENTINA I 1977 1 ESTATAL 1 V ! BANCO IPRtMIOS PAGOS IEXERCIDOS PELO I100X at£ a irmdo
1 |・■ ■・M
IESTALH

«l
1

1 1 1 1 CENTRAL IPELOS BANCOS IBAMCO CENTRAL noo.ooo c/ i IDADE I
1 1 1 1 1 ICOHTRIBUiqdES 1 ICRADUACto 1 imohetAaia I
1 1 1 1 1 IDO BC 1 IACIKA DESSEI 1 1
1 1 1 I 1 1 1 IVALOR I • 1
I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I2.CHILE !1983(<r)l ESTATAL 1 V 1 BANCO IPR^MIOS PAGOS IEXERCIDOS PELO !S6 PESSOAS IFUNDO ICRISE I
1 I 1 I 1 CENTRAL IPELOS BANCOS 1 BANCO CENTRAL IFfSICAS A伯 ibancAria 1
! 1 I 1 1 IGARANTIA 1 I50XVAL0R DO! 1 1
1 1 1 1 1 ISUPLEMENTAR ! IDEPdSITO OUI f 1
1 ! 1 1 1 IDO TESOURO 1 12 KIL D6LA-I f 1
1 ! 1 f 1 1 1 IRES 0 QUE 1 1 1
I 1 1 1 ! I ! IFOR KEMOR 1 1 1
1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 I
I3.K&CICO ! 1986 I ESTATAL ! C 1 BANCO IPRMIOS PAGOS IEXERCIDOS PELO 1 TOTAL IFUNDO IEV1TAR 1
I 1 1 I ! CENTRAL IPELOS BANCOS (BANCO CENTRAL I I (CORRIDA I
1 1 1 1 1 ICO8ERTURA DO IFUNDO POOE 1 ! 1bancAria !
1 1 1 ! 1 !TESOURO SE ITOCAR ADMIN. ! 1 1 1
I 1 1 1 1 imecessArio IDE UH BANCO I 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
I4.VENEZUELA I 1985 ! ESTATAL 1 V IFUNDO INDEPENDENTEIPRCMIOS PAGOS IFUNDO POOE I50HIL PESOSIFUWDO ICRISE 1
I ! 1 I 1 SUBORDINADO AO IPELOS BANCOS HNTERV1R !OU 75X DO f IbancAria 1
I 1 ! I 1 KIH.DA FAZENDA 1^«1£01?.00 BC ILIOUIDAR E 1VALOR 1 1 1
1 1 I 1 1 (♦LIQUID.DE ATIVOSICER1R ISEPARADO 01 1 1
1 1 I I ! hpr&iios pagos p/iiNSTinnqdes !QUE FOR f 1 1
1 I 1 1 I IDEPOSITANTES I1NSOLVENTES IMEMOR ! 1 1
1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1
15.ALEMANKA 1 1966 ! PRIVADO f V 1 ASSOCIAQto DE IPR^MIOS PACOS IFUWDO POOE ITOOAS AS IFUWDO IEVITAR 1
1 I 1 1 1 BANCOS ALEKXES IP/ BANCOS MEKBROSIEXCLUIR BANCOS lOGRIGACOeS I IAQAO 1
1 1 1 ! 1 I IDO MECANISKO IAT^ 30X PL 1 1ESTATAL I
1 1 ! ! 1 1 IDE GARANTIA IDO BANCO 1 ! 1
1 1 1 1 1 1 1 l(-) T1TUL0 1 1 1
1 I ! ! 1 1 1 IAO PORTADORI 1 1
1 1 1 I 1 1 1 ! ! I 1
I6.ESPANHA 1 1977 1 ESTATAL IV/C(W* )1FUNOO INDEPEMDENTEIPR^MIOS PAGOS IAMPLOS. FUNDO 1AT£ 1,5 IFUNDO ICRISE I
I I ! ! ! SU8ORDINADO AO IP/ BANCOS IPOOE 1NTERVIR IHILHdeS DE ! ibamcaria 1
1 1 1 I 1 BANCO CENTRAL ICOHTRIBUICXO DO IE CERIR INSTIL !PESETAS I ! I
1 ! ! 1 I !BC LIMITADA A 50XIPROSLEKA ! ! 1 1
I 1 1 ! ! 1 I 1 1 1 1
I7.FRAMCA ! 1986 I PRIVADO 1 V 1ASSOC. FRANCESA DE I COTAS DE ACOROO IUNICO POOER E ITOOAS AS IGARANTIA IFORTAUCXRI
1 ! I f ! BANCOS IC/ TAMANHO DOS INOKEAR ADM1W. !06RIGACd€S IHOTUA IOS BANCOS 1
I 1 I 1 1 1 BAMCOS IPROVIS3IA DE IAT^ 200 1 1 1
! 1 ! I 1 I IUH BANCO IHILHOES DE 1 1 1
1 1 I I 1 1 UNSOtVENTE (FRANCOS PORI I 1
1 1 1 1 ! 1 I IANO 1 1 1
I 1 1 1 ! I 1 1 1 ! 1
I___________ 1 I .1_______________J______________,l_________ 1_________ J_________

perdfa o direito ao redcsconto no 8C.
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HECAHISKOS 0E CARANTIA DE OeP6$!TO$： RESUHO 0A PCSOUISA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I pa!s 1 DATA f CONTROLE 1 TtPO 1 ADKINISTRAqXO ! FINANCIAMENTO IPOOERES LEGAIS 1 C08EATURA 1 TIPO 1 HOTIVO !
i ICRIACXOIDO SXSTEKAI DE I 1 IHA WPERVISAO 1 I DE 1 DE 1
l 1 1 (ADESXO 1 ! 1 BAMCARIA ! IKECANISMO 1 CKIACXO 1
I 1 1 1

■s 1 ■■■■■ w < i uwm
1 I 1 1 1

■ 1 | onnnna |
IPOOERES APEWAS 120 HIL IFUMDO

1 1

IS.lNGLATeRRAI 1973 1 ESTATAL 1 C IFUWDO IHOePeMDEKTEICOKTRIBUI^ES ICIISE |
1 1 I 1 I LICADO AO (DOS BANCOS IOC OGTER ILtBRAS OU 1 I6ANCAAIA |
1 1 I 1 1 BANCO CENTRAL ! IlNFORMACfleS I75X DO 1 • 1
1 1 1 I 1 1 !00$ BANCOS IDEPdSlTO 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1 ISEPARADO 01 1 1
1 1 ! 1 1 1 1 IGUE FOR 1 1 1
1 1 1 f 1 1 1 IKEKOR I 1 1
1 1 1 1 I 1 1 ! 1 1 1
I9.CANADA 1 1967 1 ESTATAL ! C IFUMDO IMDEPEHDEHTEIPR&UOS PAGOS P/ IPOOERES P/ATUARIAT^ 60 HIL IFUWDO ICXISE |
1 1 1 I 1 (BANCOS LIHHA ICOKO LIQUIDANTEIDdlARES 1 I8ANOUIA 1
1 I 1 ! 1 IDE CR^DITO JUNTO IE NA SUPERVI$AOfCANADENSe 1 1 1
1 ! 1 I 1 IAO TESOURO IDE BANCOS IPOR 1 1 1
1 1 ! I 1 1 1 IDePOSXTANTEI 1 1
1 1 ! ! 1 1 1 IPOR 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1 lIKSTITUXCXOt 1 1
1 1 ! I 1 1 1 1 1 1 !
IW.ESTADOS ! 1933 1 ESTATAL ! C IFUNDO inoepenoenteiprCmios pagos p/ IAKPLOS POOERES !AT^ 100 HILI FUNOO fCRXSE 1
1 UNrDOS ! I ! 1 SU8OROINADO AO 1BANCOS LINKA IP/ FISCALIZAR EID6LARES 1 1bancAria I
I 1 1 ! ! COKGRESSO IDE CR0)170 JUNTO IFORQAR 1AMERICANOS I 1 1
! ! f ! 1 IAO TESOURO IINTERVENQXO EN 1 1 I 1
1 I 1 1 1 1 lIMSTITUICOeS 1 1 1 1
1 1 1 1 1 I IINSOLVEMTES 1 I 1 1
1 I 1 I I I 1 I 1 1 1
ih.japAo ! 1971 ! ESTATAL ! C 1FUNOO INDEPENOEHTEIPR^KIOS PAGOS P/ ! N/O IAT£ 3 IFUKDO IPROTEClO Al
! 1 1 I 1 LIGADO AO (BANCOS DOTA；XO I IHILKdES 1 IDEPOSITAN-I
1 I 1 1 1 BANCO CENTRAL E IlNICIAL DO t IDE YENS POR! ITES 1
! I ! ! ! AOS BANCOS (TESOURO E DO BC 1 fOEPOSlTAMTEI 1 I
1 1 1 1 1 I 1 IPOR 1 1 1
1 1 ! 1 1 ! 1 IIHSTITUICIOI 1 1
1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
I12.HOLANDA 1 1979 ISEHI-PR!- ! V 1 BANCO CENTRAL IPRfMIOS PAGOS P/ IEXERCIDOS PELO IAT£ 35 KIL IADK1MIST. IPROTECXO A!
1 ! I VADO ! 1 ADHINISTRA POR 1 BANCOS EVEMTUAIS 1 BANCO CENTRAL (FLORINS POR1POR IDEPOSITAN-I
I I 1 1 ! EVENTO AP6S lEKPRtSTIKOS DO 1 ! DEPOSI XANTE! EVENTO A lies i
1 1 f I ! OCORR^NCIA I8C AP6S SINISTRO 1 IPOR !POSTERIORI! |
I ! 1 ! ! I 1 IIWSTlTUIClOl 1 1
1 I I 1 I 1 I 1 1 I 1
I13.B^LGICA 1 N/0 1 ESTATAL I V ! INSTHUTO ICONTRlBUICdES 1P8ER IVARZAVEL A IIMSTITUTO IPROTECER I
1 I 1 I ! ADMINISTRADO !DOS BAMCOS IDISCR1KINAD0 P/ICADA CASO 1 IOEPOSITAM-!
1 I 1 1 1 CONJUHTAHENTE lENPRtSTIKOS NO IPAGAR CR£DORES 1 1 ITES E I
1 1 1 1 IPELO BANCO CENTRAL!MERCADO E AO IDE BANCO 1 1 IASSIST1R 1
1 1 1 I I E PELOS BANCOS (BANCO CENTRAL UNSOLVEMTE 1 1 1BANCOS I
1 ! ! 1 1 t 1 I 1 1 1
I14.TURQUIA 1 1960 ! ESTATAL 1 C 1 FUNOO DENIRO DO IPRCMIOS PAGOS P/ IAPENAS DE 1 TOTAL IFWDO icaisE i
1 I ! 1 I BANCO CENTRAL (BANCOS IAUXILIAR KOS 1 1 1BANCiRIA 1
1 1 1 1 1 1 1 CASOS OE 1 1 1 1
1 1 I 1 1 1 IINTERVENCXO P/ 1 1 1 1
! I ! 1 1 1 IL1QUIDAQX0 1 1 1 1
! ! ! r 1________________ 1 I _!_________ ___________ J_________ 1
(•) Um outro sistcma vigorava no Chf le desdo 1977.

Eoix)ra voluntArio o sistcma recebeu adcsao total porque dele nao
pcrdia o direito ao redesconto no BC.

fosse associado
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CAPITULO III

A SISTEMATICA DAS RESERVAS MONETARIAS NO BRASIL
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CAPITULO III ■ A SISTEMATICA DAS RESERVES MONETARIAS NO BRASIL

No capitulo anterior foram examinados os mecanismos de garantia a

depositantes de institui^oes financeiras existentes em diversos

paises .

Neste capitulo sera examinada a sistem^tica de utilizagao das

Reservas Monetarias no Brasil, especialmente nos casos

excepcionais definidos pela lei, quais seos de assegurar a

normalidade dos mercados financeiros e de capitals, e os de

resguardar os legitimos interesses de depositantes e outros

credores de instituigoes financeiras insolventes.

1. Base Legal - A Lei nQ 5.143/66, o Decreto-Lei n2 1342/74 e o

Decreto-Lei n。 2321/87

A Lei nQ 4.595 de 31.12.1964 regulou o funcionamento do Sistema

Financeiro Nacionalr criando o Conselho Monetario Nacional e o

Banco Central do Brasil. Essa lei que ficou conhecida como Lei

da Reforma Bancaria estabeleceu um modelo de sistema financeiro

composto de institui^oes especializadas a exemplo do modelo entao 

existente nos Estados Unidos da America do Norte. 
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financeiro foi dividido em segmentos especificos para os bancos

comerciais, bancos de investimentor sociedades financeiras,

corretoras de valores, distribuidoras de titulos, e outras

instituiqoes especializadas.

A lei da reforma bancaria, entretanto, nao previu a criaqzao de um

mecanismo garantidor de depositos e outros creditos junto aos

bancos comerciais e demais instituiqzoes financeiras.

Em outubro de 1966, entretantoz a lei nQ 5.143 instituiu o

Imposto sobre 0pera?6es Financeiras (I.O.F.) regulando a sua

cobran^a e dispondo sobre a aplica(?ao das Reservas Monetarias

dele originarias.

O imposto criado incidia sobre as opera?6es de credito e seguro

realizadas pelas instituigoes financeiras e seguradoras. Os

contribuintes eram os usuarios de operaqzoes de credito e seguros

junto as instituiqoes financeiras e seguradoras que por sua vez

tinham que repassar mensalmente o imposto arrecadado ao Banco

Central do Brasil, sendo que a este ultimo cabia a fiscalizagao

do cumprimento do disposto na lei.

A lei estabeleceu as seguintes alicotas para a cobranga do 

imposto:



103

-0,3名 sobre emprestimos de qualquer modalidade,

-inclusive aberturas de credito e descontos de titulos;

一 1,0% sobre os seguros de vida e congeneres e de

acidentes pessoais e do trabalho; e

一 2,0% sobre os seguros de bens e valores, excluidos o

resseguro, o seguro de credito a exporta^ao e o seguro

de transportes de mercadorias em viagens

internacionais.

A lei previa tambem que o Conselho Monetario Nacional poderia:

一 desdobrar as hipoteses de incidencia de imposto;

- modificar ou desdobrar as alicotas;

-alterar as bases de calculo do imposto; e

—aumentar as alicotas ate o limite maxiino de duas vezes

a alicota estabelecida na lei.

Quanto a aloca^ao dos recursos arrecadados com os Impostos

Operacjoes Financeiras, a lei nQ 5.143 definiu que ate 2% fossem 
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destacados para cobrir as despesas de custeio do Banco Central do

Brasilz e o saldo liquido destinado a formacjao de Reservas

MonetSrias que deveriam ser aplicadas:

一 na interven^ao dos mercados de cambio e de titulos;

- na assistencia a instituigoes financeiras, em especial

o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico; e

一 em outros fins conforme estabelecesse o Conselho

Monet^rio Nacional.

Quase oito anos apos a edi^ao da lei n。 5.143, o entao president©

da Republica Ernesto Geisel acolhendo exposigao de motivos do

Ministro Mario Henrique Simonsenf baixou o Decreto Lei n。 1.342.

Esse decreto publicado no dia 28 de agosto de 1974 detalhou a

utilizaqao das Reservas Monetarias para os casos considerados

excepcionais f acrescentando dois paragrafos ao artigo 12 da lei

nQ 5.143.

Com o objetivo de assegurar a normalidade dos mercados

financeiros e de capitals, ou a resguardar os legitimos

interesses de depositantes, investidores e demais credoresr 

acionistas e socios minoritariost a alteraqao introduzida na lei 
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nQ 5.143 pelo decreto-lei n。 1.342 concedia ao Conselho Monet^rio

Nacional o poder de autorizar o Banco Central a dar as seguintes

destinaqzoes aos recursos das Reservas MonetSrias:

-recomposigao do patrimonio de instituigoes financeiras

e de sociedades integrantes do sistema de

distribuiqzoes no mercado de capitals r com o saneamento

de seus ativos e passives, podendo nesses casos o

Banco Central deixar de decretar a intervenqao ou a

liquida(?ao extrajudicial da instituigaor se entendesse

que as providencias a serem adotadas pudessem conduzir

a completa normalidade da situa^ao da institui^ao; e

一 pagamento total ou parcial do passive de institui?6es

que tenham sofrido intervenqao ou liquidagao

extrajudicialt mediante cessoes e transferencias dos

creditos, direitos e a?6es equivalentes a serein

efetivadas pelos respectivos titulares ao Banco

Central.

Em f evereiro de 1987 o Decreto-Lei nQ 2.321 editado pelo

presidente Jose Sarneyf veio acrescentar mais uma orienta(;ao ao

Banco Central no uso dos recursos das Reservas Monetdrias• Esse

decreto-lei instituiu, em defesa das finantjas publicasf o regime
de adminishra^ao especial tempor&ria nas institui^oes financeiras 
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publicas e privadas, regime este decret^vel pelo Banco Central

quando uma instituiq:ao financeira incorrer em:

一 pr&tica reiterada de operaqoes em desacordo com a

polltica economica financeira traqzada em lei federal;

一 passive a descoberto;

-descumprimento da regulamentaQao referente a cota de
・、，

Reservas Bancarias mantida no Banco Central; e

-gestao temeraria ou fraudulenta de seus

administradores・

A aplica^ao do regime de administraqzao especial temporaria nao

afeta o funcionamento da instituigaof porem os administradores e

membros do conselho fiscal desta, perdem seus mandatesr devendo o

Banco Central substitui-los por um Conselho Diretor com plenos

poderes de gestao, exceto quanto a atos de venda ou oneragao do

patrimonio da instituiqzao que so poderao ser praticados apos

previa autorizaqao do Banco Central.

O decreto-lei 2.321 (com as altera<?6es introduzidas pelo 

decreto nQ 2.327) autoriza o Banco Central a, uma vez decretado o 
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regime de administra^ao especial temporaria, utilizar recursos da
Reserva Monetaria visando o saneamento economico-financeiro da
institui^ao. Nas situa(?6es em que os recursos da Reserva

Monetaria sejam insuficientes, o Banco Central dever^ adiantar o

montante necessario, e providenciar para que tai adiantamento

conste da proposta de lei or^amentdria do exercicio subsequente.

Nesses casos o Banco Central devera utilizar os recursos da

Reserva Monetaria para efetuar o pagamento das obriga(?6es das

instituiQoes insolventes, mediante a assun^ao dos creditosf

direitos e aqzoes dos titulares das instituigoesf apoiados por

garantias adicionais a criterio do Banco Central.

O regime de administra^ao especial temporaria so cessara se:

一 a Uniao Federal assumir o controle da institui^ao

atraves da desapropriaqzao do seu capital;

一 ocorrer transformaqao, incorporaqao, fusaor uniao ou

transferencia do controle da instituicjao;

-a situagao da instituiqzao se houver normalizado, a

criterio do Banco Central; e

- for decretada a

institui^ao.

liquidaqao extrajudicial da
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Esses dispositivos (artigo 12 da lei no 5.143/66, Decreto-Lei n。

1.342/74 e artigos 9Q e 10。 do Decreto-Lei n。 2.321/87) formavam

a*te a proinulgaQao da atual Constitui^ao Federal a base legal para

as agoes empreendidas pelo Banco Central do Brasil na defesa de

depositantes e no saneamento do mercado financeiro.

2 • Utilizagao das Reservas Monetarias no Saneamento do Mercado
Financeiro

Neste Item e feita uma analise da utilizaqao das Reservas

Monetarias por parte do Banco Central no saneamento do mercado

financeiro ate o ano de 1988. Essa analise representa a primeira

sistematizaqao formal sobre o assunto realizado no pais e foi

feita a partir de estudos tecnicos oficiais (porem nao

publicados), realizados pelo DEPAD - Departamento de

Administraqao de Regimes Especiais da Diretoria de Fiscalizagao

do Banco Central do Brasil.

Os criterios fixados para a analise de desempenho da utilizaqzao

das Reservas Monetdrias sao os seguintes:

一 foram consideradas todas as utiliza(?6es de Recursos

das Reservas Monetarias autorizados pelo Conselho
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Monet^rio Nacional no periodo de 1979 a 1988, voltadas

para o saneamento do mercado financeiro, incluindo

aquelas utilizadas no regime de administra<?ao especial

terapordria;

一 foram consideradas todas as origens de recursos do

Imposto sobre Operaqoes Financeiras (Creditos/

Cfimbio, Seguros e Titulos e Valores Mobilidrios) e do

Imposto sobre Exportaqao destinados a formaQao das

Reservas Monetarias; e

- todos os valores de entrada e saida da conta de

Reservas Monetarias foram convertidos em dolar para

facilitar a visualizaqao do desempenho daquelas

reservas.

As tabelas I e II mostram a base de dados necess^ria para a 

an^lise que se segue:



110

I
T
S
e
M

CQo
p
 
T
e
p
Q
U
o
o
o
o
s
o
 
I
 
a
q
d
M
a
 

”MH
N
E

1 fl1 II
1 91 •1 O1 91111

卜
O04in

o
z6CO

6
CO9O
<n

9

9
cng
rH

CO
9
CMZ
I

o
co
co寸
rK

6
CO69
vH

cn

corH
Z
rH

II
6 II

寸l:
Z II
o I
J 1

H 1
1

I II
1 co II
1 • II
I in II
1 co II
l z II
l ■ II
I cn II
1 H II

IM
PO

ST
O 

1

SO
BR

E 1
EX

PO
RT

AQ
AO

1
--
--
--
--
--

1

o§:

11 O1 •1 P*111111

co
rH寸CO

rH
g寸H

rH
zp

z
z
cnOJ

寸
z
zz

寸
tn寸寸

tn
r4CO

co

z

t寸1
• 1

9 |
tn l

1
l
l
1
I

1 II
1 z ll
1 • II
I tn ii
i寸ll
1 9 II
I 、ll
1 H II
I ll
I ll

I

SO
BR

E 
OP

ER
AQ

OE
S 

FI
NA

NC
EI

RA
S ! —

 i
DE

 DE 
TI

T.
/ T

OT
AL

 !
cA
mb
io
 se

gu
ro
 va

l. i
of
 !

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

__
__

__
__

__
__

_
111 91 •1 9I tn1111111 111111

1 I
1 .
1 H
1
1
1
1
1
1
1
1
11 1
1
1
1
1
|

6

co
zr4

Z
.
o

co

cn

6
9
OJ

6
9寸04

1

g
in

寸
z9

6
9OJO
CO

1

r*
9
9

9

寸o
co

rH

1

CO
寸寸

r*
z6g

寸
pog
H

1

O
in寸

in

9
CJ寸o
rH

1

cn
rM
in

Z
6CO
in

cn
r*o
9

rH

CO
.

in

o
z
CO

co

tnr*
z

9
Z
r>9
I

9•
Z
H

OJ
rH
CO

rH
z
co
6

1tn i
• I

co I
9 |
6 1

1
1
1
1

H 1• 1
O 1

1
1
1
1

n 1
• 1

co 1
> 1

1
1
1
1
1
1

co 1
• 1

H 1
P 1
9 1

1
1
I

--
-
-
-
-
-
--
一
—
—
—
-
-
-
-
--
-
-

1

5,
79
5.
5 45

4.
7 7

5.
2 

11
,5
69
.1
 i

IM
PO

ST
O

M

111O 1H 1I 1Q 1g 1
苗1O 11

1
1
i g
i •
i in
1 IO1ii
!

o
co寸
O
6卜rH

in

<n6■
rH

6
99
9

6
in9<n

r*
rM
O寸

I
z69

9

9寸
in

1
1寸1

• 1
r> 1
tn l
z 1

I
1
1
1

1 ll
1 ll
1 c ll
1 • ll
1 cn II
1寸II
1 OJ II
1 、II
1 tn ll
i ll
1 ll

c)■
111111

6Z6rH

oco6T

1
co I
co 1
6 1
H 1

1

1 ii
i q ii
i < ii
1 H II
1 O II
1 H II

(
s

a)M
e
I
9
a
 

e
p

 
s

CDQ
q
l

-Hw
 
E
«

I  V
I

留U

 

o
g
M
p
g
e
x
I
U

 

e
p

 
S
3

端

sep  o
g
n
o
d
u
l
o
o

 

"SUIHy

昌N
O
W  

SVA

曾S
U
H



Ill

-S«
t
u

。。eu
，8 
•
oYd

*xlo

”ul

】
H
2

a
a
M
M
M
M
M
H
N
N
K
N
U
U
U
M
U
M
N
M
M
U
U
n
M
M
N
M
N
U
H
U
n
N
H
H
M
N
N
N
M
U
a
n
n
M
M
M
H
N
H
n
N
M
M
K
N
N
M
N
M
M
M
N
M
H
M
M
a
M
N
M
M

二 

op 

一
•t
g
o
8
5
8
 
• 
ayd

UJQ 

“UI1
H
2

一・6
9
s
z
s
.
3
6
 

6
G
Z
0

 •

二

s
6
_

9
0
0
9
0
-
 
9

・zs

二 
g
o
-
z
 
二W

 
盘

一

fe6

一

0

・s6

・9 
E
l
s

・- 
9

・Z6
》O- 
6

・s9
 
二

一
3
6
 
一

z
o
s

ec9

・uo

・- 
z

・s
z
«
0

・g3

二

一
s
6
_

-
・2
r
9

*r
・
》g

・- 
z

・sr
z
 
8

・sz
 
二
一 

¥
6

 
一

g

6

・sc
s
 

9
・9

只

匚
-

2
6
 
一

E

・6s
s
 

6
・M

0
s

 
f

・VO
G
 
6

・s0
s
 

一
 

z
s

『2

5

6

3

Z

 

S

C

6

 

o

・
sfE
 

- 

-

CO6

s

・s£
 

6

・sl
 

『-5

z
o
a
 

-
S
6

9
・w

 

9
・w

 

9
0
9
 

9
0
9
 

- 

2
6

a  
■ 

a  Y

 

■ 
3

我
二 

3
.
Y
&
7
?
"
 

一
 

a

・v3
 

0

M
 

r  

-
S
I
 

M

2

u
.2

M

s

o

号
 n

H
n
o
Y

 

0
5
 

o
a
s
n
w
f
D
Y

 

O

S

o
av
l
oH
no
v  

o
h
v
o
Q
Y
l
n
H
n
o
v

 

OZ
Y
 

0
2
-
l
n
w
n
*

 

0

5

一

.

.

.

.

.

.

.

.

一.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

OHY

』2

M

2

-

 

O
a
n
n
H
O
D
Y

 

0
5
 

一・0 
二 O

S
，
。

苦
 S3Q

 

S
3
3

 
哲

d
n

芍
 

莒

苫

二

冬 

-

」
。1 

O
Q  Y

m
。

技 

MO1

 

一

一
 
M

s

Y

m

l

s

一
 

S
Y
A
S
S
3
M

 s
v
o
0
S
Y
S
 

■ 

S
Y
A
2
S

 
芸 S

Y
Q
s
S
Y
m
s
I
N
x
a
v

 

-

s

w

a

v

o

g

s

v

s

- 

一

NMNMNMMMHNNHMMNNMMMMNMNMMMUNNNMMMNNNNUNHMUNRMMNNMMNHHNHUUHNMUnHHUHUHHMMMNUMnNUMNMUMMNHUMHNHNUUnHUHMHUUUHnMHMUnuNHMUHHMHUNnMMHHUnuuHUUUMNHUHMHUUUUnuMUHUHUUMUMMM

《SM12QP

 e
s
l
x

邑

二

三
劣-I 

2
O
W
C
U
X
O
M

自
 £
a
 

“s
v
w
y
』¥

0

3cs
w
o
s
s



112

Os indicadores aplicados neste trabalho para medir o desempenho

da gestao das Reservas Monet^rias no saneamento do mercado

financeiro nos anos de 1979 a 1988 sao os seguintes:

relagao entre as aplica^des e a entrada total,
calculada para cada ano, visando medir o grau de

utiliza^ao dos recursos obtidos em cada ano;

relagao entre as aplica^des e o montante
acumulado de Reservas Monetarias,visando medir o grau

de utiliza<?ao do total de recursos disponiveis

nas reservas;

relagao entre as recuperagdes acumuladas e as
aplicagdes acumuladas, visando medir o grau de

recuperaqao dos recursos utilizados no saneamento do

mercado financeiro;

relagao entre os desembolsos liquidos anuais e o
montante acumulado de Reservas Monetarias, visando

medir o grau de seguranga anual do total de recursos

disponiveis nas reservas; e

—relagSo entre o dosembolso liquido &cumul&do ®
reservas acumuladas em cada ano visando medir o grau
de seguranqa global dos recursos totais disponiveis 

nas reservas.
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A tabela III mostra esses indicadores para o periodo sob analise.

RESERVAS MONETARIAS: Indicadores de Desempenho Tabela III

! ! !% RECUPER. !% DESEMBOLSO!% DESEMBOLSO!
APLICAQOES/ ! % APLICAQOES/! Lf Q. ANUAL/ ILiQ. ANUAL /!LtQ・ ACUM. /!

1 ANO ! ENTRADA ! RESERVAS 1APLICAQOES ! RESERVAS ! RESERVAS !
1 ! TOTAL ! ACUMULADAS JACUMULADAS ! ACUMULADAS ! ACUMULADAS !
1 •
1 1979 ! 52.49%! 110.49%! 27.30%! 80.33%! 80.33%!
• 1980 ! 0.80%! 0.76%! 5.48%! 0.35%! 5.24%!
1 1981 ! 0.68%! 0.33%! 287.48%! -11.73%! -9.03%!
1 1982 ! 0.09%! 0.07%! 12.27%! -0.08%! -2.41%!
• 1983 1 0.70%! 0.19%! 1.59%! 0.17%! -1.59%!
1 1984 I 0.10%! 0.02%! 1.39%! 0.01%! -1.20%!
1 1985 I 30.94%! 5.47%! 0.48%! 5.44%! 4.39%!
1 1986 I 16.63%! 2.98%! 9.61%! 2.19%! 5.92%!
1 1987 I 82.89%! 32.20%! 56.79%! 9.54%! 15.07%!i 1988 I 4.64%! 0.68%! 18.17%! -5.68%! 7.29%!
iI • •
J TOTAL I 25.93%! 35.00%! 80.00%! 7.29%! 7.29%!
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As principals observagoes da an^lise da tabela III sao:

- as aplica^oes comprometeram em media 25,93% da entrada

total de recursos nas Reservas MonetSrias no periodo

1979/1988, com comprometimentos mais expressivos nos

anos de 1979, 1985 e 1987. 0 ano de 1979 e explicado

pela baixa arrecadaqao do IOFZ enquanto que em 1985 e

1987 a explica^ao e devida respectivamente aos

processes de liquidaqao dos grupos Comind/ Auxiliar e

Maisonnave, e aos processes de regime de administragao

especial temporaria aplicados nos Banco do Estado da

Bahia, Banco do Estado do Cearaz Banco do Estado de

Mato Grosso, Banco do Estado de Minas Geraisf Banco do

Estado do Para, Banco do Estado de Santa Catarinaf

Banco do Estado do Rio de Janeiro e Caixa Economica do

Estado de Minas Gerais (colunas I e II da tabela III).

-o desembolso liquido representou em media 7,29% das

reservas totais acumuladas, com comportamentos

atipicos nos anos de 1979 e 1987 • Para o ano de 1979 a

explicagao para a alta representatividade (80,33%) foi

a baixa arrecada^ao do I0Ft enquanto que para 1987 a

explicagao est^ nos volumes expressivos desembolsados 

com as instituigoes financeiras estaduais sob regime 
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de administraQao especial tempor^ria. Nos anos de 1981

a 1984 as entradas superaram os desembolsos efetuados

como resultado da instituigao pelo Banco Central do

Programa Especial para Concessao de Cartas Patentes de

Agendas que provocou um indice elevado de recupera^ao

para o periodo.

- as recuperacjoes acumuladas atingiram 80,0% das

aplica^oes acumuladas no periodo de 10 anos cobertos

por esta analise, representando um Indice expressive

de recuperacjao das reservas utilizadas no saneamento

do mercado f inanceiro brasileiro ate o ano de 1988.

Como ja mencionado, nos anos de 1981 a 1984 as

recuperaqoes superaram as aplicagoes como resultado da

instituigao do Programa Especial de Concessao de

Cartas Patentes de Agencias.

2• Resumo e Conclusoes

Estudos mais aprofundados deverao ser realizados para uma melhor

compreensao do desempenho da utiliza^ao dos recursos das Reservas

MonetSrias no saneamento do mercado financeiro, especialmente

estudos quanto a questao de que padrao b^sico deve ser utilizado 

para o estabelecimento de compara^oes (neste trabalho 
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utilizado o dolar para fins de valoriza^ao) . Para esse tiltimo

aspector uma adapta^ao do estudo de FamS^ poderia ser empregada

para corrigir ou reduzir distor§:6es, atraves do desenvolvimento

de indices especificos que melhor demonstrem o custo marginal

para a fungao de administraqzao das Reservas Monetdrias por parte

do Banco Central.

Entretantoz para os fins propostos neste capltulof a analise aqui

realizada permite concluir que o mecanismo de utilizaqao das

Reservas Monetarias no saneamento do mercado financeiro propiciou

recursos e margem de seguran^a adequados para atender os

propositos para os quais o mecanismo foi idealizado, ressaltando

evidente que as reservas acumuladas superaram com larga folga os

desembolsos efetuadosr e que as recuperaqzoes de aplicaqzoes tambem

apresentaram bom desempenho.

Tai mecanismo# como ja mencionado anteriormente neste trabalhor

em virtude do disposto no artigo 1921 Capitulo VI da Constitui<?ao

Federal de 1988z perdeu a eficacia. A receita do Imposto sobre

Operaqoes Financeiras e do Imposto sobre Exportaqao passaram a

fazer parte do orgamento da Uniao, e nao mais se destinam a

constitui^ao de Reservas Monetariasr esgotando-se, assim, a

1 . Fam^r Rubens, An舌lise do Desempenho Operacional das Empresas com a Uti lizac目。de Ndmeros Indices. Um
Estudo Num Conglomerado Empresarial. Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo. 1986.
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principal f onte de alimentagao dos recursos aplicdveis no

saneamento do mercado financeiro. Em dezembro de 1989 o saldo

remanescente da conta de Reservas Monetdrias foi incorporado ao

orgamento federal, e desde entao inexiste no pals um mecanismo de

prote^ao a depositantes de instituigoes financeiras.
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PROJETOS

CAPITULO IV

DE LEI COMPLEMENTAR 8OBRE MECANISMOS DE
GARANT工A DE DEPOSITOS NO BRASIL
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CAPfTULO IV - PROJETOS DE LEI COMPLEMENT  AR 8OBRE MECANI8MOS DE
GARANTIA DE DEPOSITOS NO BRASIL

No capitulo anterior foi apresentada uma andlise sobre a

utilizaqao das Reservas Monetarias no saneamento do mercado

financeiro. Aquele mecanismo, como foi vistof tinha a finalidade

de manter a estabilidade das instituigoes financeirasz e de

proteger os depositantes daquelas institui?6es. Com o advento da

Constitui?ao de 1988 o mecanismo entao existente perdeu a sua

eficacia. Este capitulo discute os projetos de lei complementar

submetidos ao Congresso Nacional ate meados de 1991.

!• Caracteristicas dos Projetos

deputados federais visando a criacpao de um mecanismo garantidor 

Constitui<;ao Federal .

Ate o primeiro semestre de 1991, varies projetos de lei 

complementar tinham sido apresentados ao Congresso Nacional por 

de depositos conforine estabelece o Capitulo VI do Artigo 192 da

Alguns projetos de lei complementar apresentados entre novembro

de 1988 e outubro de 1990 perderam a capacidade de serein 

examinados pelo Congresso Nacional porque seus autores nao foram
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reeleitos nas elei(?6es de 1990, como o caso do projeto

apresentado pelo ex-deputado Fernando Gasparian, que vinha nos

dois anos anterioresz sendo um dos projetos mais debatidos.

Em junho de 1991, tres projetos de lei complement  ar

regulamentando o sistema financeiro e envolvendo propostas para a

cria^ao de um mecanismo garantidor de depositos estavam em

tramitaqzao no Congresso Brasileiro:

一 projeto de lei complementar nQ 154 de 1989 de autoria

do deputado Jose Carlos Coutinho;

一 projeto de lei complementar n。243 de 1990 de autoria

do deputado Aloisio Vasconcelos; e

一 projeto de lei complementar nQ 272 de 1990 de autoria

dos deputados Haroldo Saboia e Vilson Souza.

Os tres projetos de lei complementar apresentavam defini?6es

globais para a regulamenta^ao do sistema financeiro brasileiro

conforme determina o artigo 192 da Constitui^ao Federal. Embora

os projetos apresentassem varias diferenq:as em diversos de seus

capitulos, na parte que cada autor destinou a questao da cria^ao

de um mecanismo garantidor de depositos havia certa coincidencia

de abordagem.
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Na realidade, os projetos dos deputados Jose Carlos Coutinho e

Aloisio Vasconcelos davam o mesmo tratamento a forma para a

cria(?ao do mecanismo garantidor de depositos. Ambos os projetos

propunham a criagao de um fundo de natureza contabil a ser

denominado Fundo de Garantia de Depositos e Aplica?6es (FGDA),

contendo as seguintes orientagoes basicas:

-que o financiamento do Fundo fosse feito a partir de

contribuigoes das instituigoes integrantes do sistema

financeiro nacional;

-que fosse vedada a participaqao de recursos da uniao

no f inanciamento do Fundo; e

一 que o Banco Central seria o responsavel pela

supervisao da elaboraqao do regulamento do Fundo a ser

submetido ao Congresso Nacional 90 dias apos a

aprova^ao do projeto de lei complementar proposto. Tai

regulamento deveria dispor sobre: (a) a organizaQaor

administra^ao e funcionamento do Fundo, (b) os tipos

de creditos, aplicagoes e depositos a serein cobertos

pelo Fundo, (c) a abrangencia da cobertura, (d) o

valor das contribuigoes e forma de pagamento ao Fundor

(e) a forma de rateio de eventuais contribuigoes 
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extraordinariasf (f) a forma e epoca de pagamento de

creditos junto a instituicjoes liquidadas ou falidas,

(g) a forma de administragao dos recursos do Fundo, e

(h) a fiscaliza^ao e auditoria periodicas do Fundo.

0 projeto de lei complement ar dos deputados Haroldo Saboia e

Vilson Souza, por seu lad。， propunha a criagao de tres fundos de

garantia de natureza contabil:

一 Fundo de Garantia de Credito, de Aplica^oes e de

Depositos de instituigoes financeiras privadas (FGDP);

-Fundo de Garantia de Creditos, de Aplica^oes e de

Depositos das Instituigoes Financeiras Oficiais nao

Federais (FGDO); e

-Fundo de Garantia de Creditos, de Aplicatyoes e de

Depositos das Cooperativas de Credito (FGDC)・

Outro aspecto, que diferencia o projeto de lei complementar dos

deputados Haroldo Saboia e Vitor Souza, dos outros dois projetos

de lei complementar, e quanto a compulsoriedade de participapao

no fundo por parte das instituiqoes financeiras. Enquanto que nos

outros dois projetos a questao da compulsoriedade de participacjao

ficava para ser definida no regulamento do fundo que viesse a ser 



123

elaborado sob a supervisao do Banco Central, esse pro jeto

propunha o estabelecimento da compulsoriedade na lei

complementar. Os demais aspectos do pro jeto de lei complement ar

dos deputados Haroldo Saboia e Vilson de Souzar no tocante a

criaqao de um mecanismo garantidor de dep6sitosr apresentavam

propostas semelhantes aos dois outros projetos de lei

complementar sob a analise do Congresso Nacional.

2. Resumo e Conclusoes

A tendencia do legislador verificada a partir dos projetos de lei

complementar (abrangendo aspectos para a criagao de um mecanismo

garantidor de depositos em instituigoes financeiras), existentes

em meados de 1991 no Congresso Nacionalf era a de remeter a

def ini(;ao tecnica do assunto para a elaboraqzao de um regulamento

supervisionado pelo Banco Central • 0 objetivof entretanto, em

todos os projetos de lei complementar apresentados era o de

proteger a economia popular mediante a garantia de creditos t

HplicaQdes e depositos ate um deterininado valor a ser definido no 

regulamento do fundo a ser criado.
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CAPITULO V

REVIS AO DA TEORIA E ASPECTOS TECNICOS SOBRE GARANTI A DE DEPOSITOS
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CAP1TULO V - REVIS AO DA TEORIA E A8PECTO8 TfeCNICOS 80BRE

GARANTIA DE DEPOSITO8

As funt?6es fundamentals de uma instituiqao bancoria sao efetuar

emprestimos a individuos e empresas, e servir como um depositfirio

sem riscos para os individuos e empresas. Embora as vantagens

tradicionais para depositantes em se utilizar de um banco sejam

as economias de escala, menores custos de transagao, liquidez e

conveniencia, Merton1 sustenta que estas sao vantagens reais

apenas se os depositos puderem ser vistos Integralinente como sem

risco. Essa condicjao e particularmente importante Para os

pequenos depositantes uma vez que estes podem reduzir os custos

de obtenQao e an&lise de informaQdes sobre um banco, se °

pagamento de seus depositos estiver assegurado atraves de um

mecanismo institucional de seguro.

!• Fundamentos Teoricos

Entre 1979 e 1980 o economista Ian S. McCarthy d。Fund。Monet^rio

Internacional realizou uma extensa pesquisa sobre a teoria e

pratica de mecanismos de garantia de depositos em instituigoes

1.Merton, Robert C.,»An AnaLytic Derivation of the Cost of ^posit l^ur.nce

Application of Modern Option Pricing Theory." JourniL of 叩n 四旦 '

and Loan Guarantees:
I, (June 1977) pp. 3-4.

An
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financeiras^ • Entre 1987 e 1988 outro extenso trabalho foi

elaborado pelo entao Secretdrio Executivo da Federaqao Ibero
Americana de Associa^oes Financeiras, Augusto Magliano1 2 . Esses
dois trabalhos apresentam de forma abrangente a racion^lia da
cria^ao de mecanismos de garantia de depositos em diversos palses
e fundament am os pontos essenciais para a elabora^ao des*ta parte
do presente trabalho.

No Capitulo II deste trabalhof uma das constata(?6es foi a de que
na maioria dos paisesz a cria?ao de mecanismos de garantia de
depositos foi precedida de crises bancarias. Assim, por exemplof
foram os casos do Chile, Venezuelar Espanha, Inglaterraz Canadaf
Turquia, Italia3 e Estados Unidos da America do Norte. Dessa
forma f muitos tem argumentado que o principal objetivo da
existencia de um mecanismo garantidor de depositos e o de
proteger o proprio sistema financeiro antes mesmo da protegao aos
depositantes. 0 entao presidente da F.D.I.C. afirmava em 1976 que
11 o proposito basico do seguro de deposito e proteger o sistema
bancario contra corridas destrutivas sobre os depositos bem como 

1 • McCarthy, I・S・, Deposit Insurance: Theory and Practice, I.M.F. Staff Papers，Vol. 27 (September 1980) pp.

578-600.

2 • Magliano, A・，Obra Citada.

3.0 caso da Italia nao foi examinado no Capftulo II, de se esclarecer portanto, que a crise bancaria

italiana de 1974 provocou a cria(;ao de um sistema de interven祷。pdblica para defesa dos depositantes.
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Ha pelo menos quatro argumentos fundamentals que justificam a

exist 仓 ncia de um mecanismo de garantias de depositos em

instituigoes financeiras. Sao eles: (a) facilitar a estabilidade

monetaria, (b) permitir uma competi(;ao mais eficiente e efetiva

entre instituigoes financeirasf (c) proteger os depositantes de

instituicjoes f inanceiras^ e (d) auxiliar o processo de

desenvol vimento economico. Cada um desses argumentos ser^

examinado a seguir•

!• 1 Facilitar a Estabilidade Monetaria

Dentro de um enfoque macroeconomico a existencia de um mecanismo

de garantia de depositos evita, ou pelo menos reduz 9 fortes

alteracjoes na base monetdria advindas de quebras de institui^oes

financeiras ou dos refloxos negatives gerados por uma corrida

banc^ria generalizada.

Na realidade a possibilidade de ocorrencia de uma corrida

banc^ria est^ presente em qualquer economia com sistema de 

1. Barnett, Robert F.,"F.D.I.C.: Six Alternatives to the Present Deposit Insurance System,” F・D.1.C. News

Release (September 24, 1976) pp. 1.
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reserva bancaria f racionada. Essa possibilidade € presente
especialmente pela facilidadef a baixo custo de transacjao, que os
depositantes tem em transferir sens depositos de um banco para
outro z ou de simplesmente retirar seus depositos 9 e pela
incapacidade tecnica que os bancos temf de atender a uma demanda
generalizada de moeda tendo em vista que os depositos por eles
captados sao alocados em emprestimos de acordo com sua fun?ao
basica de intermediario financeiro na economia>

Ainda sob o ponto de vista monetario as corridas bancarias
provocam forte reducjao do multiplicador bancario e a consequente
reduqao dos recursos emprestaveis, gerando desequilibrios no
fluxo de desenvolvimento da atividade economica1. Alem disso# na

ausencia de garantia de depositosf a quebra de um ou varios
bancos representa a destrui^ao dos meios de pagamento por que a
imobiliza^ao dos f undos acaba se ver if icando por periodos muito
prolongados. Por esses motivos, McCarthy^ concluiu em seu estudo

que a principal justificativa para a existencia de um mecanismo
de seguro de depositos sob o ponto de vista das autorIdades
inonetar ias r tem sido o de que tais mecanismos ref or^am a
conf iancja no sistema f inanceiro t e reduzem as deseconomias
externas resultantes da quebra de institui^oes bancorias • Essa 1 2

1 • Maglianor A.,Obra Citada pp. 20.

2 • McCarthy, I .S., Obra Citada pp. 586.
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conclusao e reforcjada quando se verifica que a maioria dos
mecanismos de protecjao a depositantes criados em varies palses
foram precedidos de fortes crises banedrias com efeitos perversos
sobre o funcionamento equilibrado da economia desses paises. A
experiencia historica mostra que a existencia de um mecanismo de
depositos contribui de forma muito efetiva na estabiliza<?ao do
sistema financeiro, separando a eventual quebra de instituiqoes
financeiras de fenomenos monetarios perturbadores do perfeito
funcionamento da economia.

0 seguro de depositos, portant。，ao distinguir entre o destino de
instituiqoes f inanceiras problematicas, e a seguran^a dos
depositantes, evita que estes provoquem atraves dos efeitos
contaminaqao e propagagao de panico bancario, o f echamento
acelerado de institui^oes .̂ Como muitas vezes os depositantes nao

conseguem distinguir entre institui^oes solventes e insolventes a
garantia de depositos pode atenuar a corrida a outros bancos•
Dentro desse enfoquef o seguro de depositos e essencial para o
funcionamento estavel e eficiente de um sistema financeiro.

l.Ioshino, J・，Um Novo Desenho do Sistema Financeiro Nacionalj Diagndst,ico e Sugesto.es Altemati.您 曲
Reformas. FIPE-USP. Versao Preliminar n1 2. Mar?o de 1991 pp. 154-168.

Sugesto.es
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entre Institui9oes
Financeiras

1.2 Permitir tuna Competi9ao mais Eficiente

Vdrios estudos realizados tem fundamentado sua justificativa para
a existencia de mecanismos de garantia de depositos no fato de

que esses mecanismos criam condicjoes adicionais para a
preservaqao da competic^ao entre as institui(?6es financeiras.

Especialistas e autoridades como Barnett^ tem argumentado que na

ausencia de um sistema de garantia de depositos, os bancos
maiores tendem a ser percebidos como mais seguros do que os
bancos menores, os bancos estrangeiros mais seguros do que os
nacionais, e os bancos antigos e tradicionais mais seguros do que

os bancos mais novos.

A percepgao quanto a maior seguran^a dos grande bancos fica ainda
mais fortalecida ao se verificar o comportamento das autoridades
economicas dos paises com relac^ao a esses bancos • Por questoes de

de operaQoes de absorgao por

dado pelas autoridades de

financeira 9 ou atraves do patrocinio

dificuldades, tem sido o de
concessao de assistencia

ordem macroeconomica, o tratamento

intervir para salva-los mediante

varies paises aos grandes bancos em

outros bancos. Um exemplo recente deste comportamento das

1. Barnett, R.E・, Obra Citada pp. 6.
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autoridades, foi. o caso do Continental Illinois Bank em 1984,
onde se evidenciou a preocupa^ao das autoridades quanto a um

eventual desdobranento da quebra daquele banco sobre todo o
sistema f inanceiro americano e ate possivelmente internacional^ •

Naquele caso a F. D. I. C. garantiu todos os credores e depositantes
que estivessem ou nao cobertos pelo seguro2.

Assim, o que se verificar e que na ausencia de um mecanismo de
garantia de depositos, os agentes economicos racionalmente
estabelecem uma dif erencia^ao de risco entre os grandes e
pequenos bancos.Com a existencia de garantia, os depositantes
tendem a nivelar sua percepgao de risco facilitando a
distribui^ao de recursos e a competi^ao entre as institui^oes

financeiras.

0 argumento fundamental dentro desse enfoque e que o mecanismo de
garantia de depositos preserva o carater competitivo entre as
institui^oes financeiras, impedindo a configura^ao de oligopolios

de credito • Novos entrantes podem participar do mercado sem que
haja na priori” a necessidade de incorrer no pagamento de premios

1 •Mullineuxr A.W., Why is the US Banking System

52.

So Unstable? The Royal Bank of Scotland Review. 1987 pp. 36-

o「not enough? Economic Review. Federal Bank Atlanta,2 • Forrestal, Robert.r Deregulation: Too much

January-February 1987.

bancos.Com
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adicionais para a captaqao de recursos, facilitando uma melhor
aloca^ao da poupantja na economia.

1-3 Proteger os Depositantes de Instituigoes Financeiras

Proteger os depositantes de instituiqoes financeiras e o objetivo
explicito para a cria^ao de mecanismos de garantia de depositos,
apesar de, sob o ponto de vista macroeconomico, nao ser o de

maior relevancia quando comparado ao objetivo de estabilidade

monetaria. Ainda assim tem sido o argumento politico preferido

nos varios paises para fundamentar a criaqao de tais mecanismos.

A prote^ao aos depositantes tem sido ao longo dos tempos uma

causa popular, reforgada pelo argumento de que os pequenos
depositantes necessitam de protegao porque nao podem avaliar
corretamente os riscos de um banc。】，a nao ser a um custo

extremamente elevado. Assim, os governos e legisladores tem
assumido politicamente que os pequenos depositantes demandam

prote^ao para resolver a questao da inequidade de informa^ao

quando comparados a grandes e mais esclarecidos depositantes.

1 .Mayer, T・,Should Large Banks be allowed to fail? Journal of Financial and Quantitative Analysis, Novent)er
1975 pp. 603-610.
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Outro argument。para fundament ar a importfincia da existencia de
mecanismos de garantia de depositos e a necessidade de proteger a
poupan^a agregada• A confian^a do publico e um elemento b^sico
para a forma^ao da poupanga e para o desenvolvimento de um
sistema financeiro estavel e consolidado1. Na ausencia de um
mecanismo de garantia de depositos z alem dos aspectos
anteriormente mencionados, ha em situa^oes de crise, o risco
potencial de que parte da poupan(?a interna tenda a realocar-se
fora do pais caracterizando fuga de capitalsf o que e prejudicial
ao perf eito funcionamento da economia. Um exemplo desse
comportamento dos poupadores ocorreu com a quebra do IntraBank do
Libano em 1966z o que provocou um forte impacto negative sobre a
balanqa de pagamentos daquele pals.

A propria crescente integra(?ao do mercado internacional de
capitals se constitui em uma razao adicional para a existencia do

mecanismo de garantia de depositos^. 1 2

1 • Magliano, A., Obra Citada pp. 29.

2 • Ibid pp.30.
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Em termos macroeconomicos, a irriga^ao da poupan^a em uma

economia inoderna e processada atraves do sistema financeiror o

qual, por sua vez, deve ser suf icientemente seguro para garantir

um fluxo regular de recursos para emprestimos. 0 mecanismo de

garantia de depositos contribui para essa seguran<?a do sistema

f inanceiro, f acilitando como consequencia, o desenvolvimento

economico.

2. Consideragoes Tecnicas

No item anterior deste capitulo for am discutidos os fundamentos

teoricos para a existencia de um mecanismo de garantia de

depositos em instituigdes financeiras. Aceita a necessidade da

existencia do mecanismo, o que passa a ser discutido neste item,

sao os aspectos e considera^oes tecnicas relevantes a

operacionalizaqao de tai mecanismo.

Antes de examinar esses aspectos tecnicos, deve ser ressaltado

que os custos de um mecanismo de garantia de depositos nao sao

negligencidveis devendo ser ponderados contra os benef icios

esperados. Tres tipos de custos estao associados a um mecanismo 

de garantia de depositos. Custos diretos operacionais, custo de
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Os custos diretos variam caso a caso dependendo da abrangencia

de funqoes atribuidas ao mecanismo existente em cada pais. Dois

extremes sao os mecanismos da Turquia e dos Estados Unidos da

America do Norte. Na Turquia o mecanismo nao possui atribui(?6es

de regulamentacyao nem funcion^rios em tempo integralz e portant。，

os custos diretos de sua manutengao sao insignificantes. o

mecanismo americano, possui cerca de 7.100 funcionSrios, 70% dos

qua is alocados em fun^oes de supervisao banedria e de

administragao da liquidagao de bancos falidos1 2, gerando custos

de manutenejao superiores a duas centenas de milhoes de dolares

por ano.

0 custo de oportunidade tambem e variavel de pais para pais

dependendo do montante def inido para o valor do fundo de

garantia. Esse valor medido como uma porcentagem com rela(?ao ao

total de depositos, tem variado de acordo com o nivel que cada

pais julga adequado para o ,,tamanhoH do fundo.

1 • McCarthy, I.S., Obra Citada pp. 590-593.

2 . F.D.I.C.: Synix)l of Confidence. Federal Deposit Insurance Corporation, 1986 pp. 6.
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Do ponto de vista das instituigoes financeiras que contribuem

para o fundo de garantiaz McCarthy】 sustenta que o custo de

oportunidade e igual a taxa media de retorno dos recursos

investidos pelos bancos multiplicado pelo nivel do fundo. Sob o

ponto de vista da sociedade, entretanto, esse custo serS menor

desde que haja uma taxa positiva de retorno sobre os recursos que

compoem o fundo.

Os custos indiretos sao oriundos da introduqao do aumento de

regulamentaqao (geralmente de ordem prudencial) que normalmente

acompanha a implanta(?ao de mecanismos de garantia de depositos.

Nessa linha, Scott e Mayer2 defendem que a seguran^a de depositos

nao e uma mercadoria grdtisz mas sim adquirida a um custo

substancial, incluindo a introduqao ou manutenqao de rigidez

regulatoria para os negocios bancSrios e de associa?oes de

poupanqza e emprestimo.

2.1 Administragao

A primeira decisao a ser tomada quanto a organiza^ao e

1 •McCarthy I・S., Obra Citada pp. 592.

2 . Scott, K.E・, and Mayer, T., "Risk and Regulation in Banking: Some Proposals for Federal Deposit Insurance
Reform.Stanford Law Review. Vol. 23 May 1971 pp. 858.
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administra<?ao de um mecanismo de garantia de depositos e se tai

mecanismo deve ser independente das autoridadesf ou se

dependents, qual o grau que deve ser dado a essa dependencia.

Em muitos paisesz como foi visto no Capltulo II, e o Banco

Central quem administra o mecanismo de garantia de depositos. Sao

exemplos a Argentina, o Chilez a Holanda e a Turquia. Em outros

palses foram criados fundos com subordinagao ao Banco Central

com。 no Mexico, na Espanha, na Inglaterra e no Japao. Ha palses

que criaram organismos independentes da autoridade monetdriaz

como os Estados Unidos da America do Norte, o Canada e a

Venezuela.

Em todos os palses, a excessao da Alemanha e da Franga os

mecanismos sao de origem e controle estatal. Na Franca e na

Alemanha os mecanismos foram criados pela Associa^ao de Bancos

daqueles palses com o apoio institucional de seus governos.

Nesses dois palses o mecanismo de garantia e privado.

。 argumento mais frequente em favor da independencia total

organizacional e administrativa do mecanismo r e o de que as

instituiqoes financeiras sao as principals interessadas no seu

sucesso t pelo f ato de que instabilidades monetSrias sao

contrSrias aos objetivos de todos os membros do sistema • Essa 
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visao portant。， defende o mecanismo de garantia de dep6sitos

organizado e administrado exclusivamente pelas institui^oes

seguradas ・

。 argumento da total independencia encontra entretanto, vdrias

restrigoes de ordem pr&tica. Tres conf litos conceituais

principals podem ocorrer por parte das instituiqoes financeiras.

0 primeiro conf lito diz respeito a nao disposiqao das

institui^oes financeiras em pagar ao fundo contribui?des que

sejam superiores a taxa marginal de retorno dos seus negocios,

sendo que este conflito so pode ser resolvido segundo McCarthyr

com a participagao do Estado.

0 segundo conflito e o da vantagem comparativaf que teriam os

bancos com representantes na diretoria do fundo, com rela?ao aos

demais bancos.

0 terceiro conflito e quanto as questoes de informa^oes e

fiscaliza^ao sobre as instituiqopes, e o papel que teria o fundo

com rela^ao a interven^ao e a liquida^ao de institui^des

insolventes ・

Como j a vimos neste trabalho, os paises tem adotado posturas

inuito diferenciadas na atribui^ao de poderes & unidade gestora do 
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fundo de garantia de depositos. H& paises, como a Franqa, a

Inglaterra, a Belgica e a Turquia onde o fundo nao tem qualquer

fungao de supervisao bancfiria ou de intervengao e liquidacjao de

instituigoes, enquanto que em outro extreme, h9 paises como os

Estados Unidos da America do Nortef a Espanha e a Venezuela onde

os gestores dos fundos tem, poderes de supervisao banc&riar e de

administraqao de bancos sob intervenqao ou liquidagao.

0 que a experiencia de varies paises mostra e que os mecanismos

totalmente independentes do Banco Central (porem estatais) tendem

a duplicar tarefas e responsabilidades com outros organismos

governamentais no tocante ao controle e supervisao banciriaz o

que em ultima instancia resulta em aumento dos custosz como pode

ser verificado no caso dos Estados Unidos da America do Norte

onde o F.D.I.C. , o Federal Reserve# o Controlador do Meio

Circulante e os Supervisores e Controladores Estaduais, exercem

funQoes de fiscaliza?ao de bancos.

2 • 2 Coberturas

Quatro pontos fundamentals devem ser equacionados para a

def ini^ao das coberturas em um mecanismo de garantia de 

depositos • Primeiro, deve a adesao de institui^oes financeiras ao
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mecanismo ser compulsoria ou voluntdria?; segundo, qua is

instituigoes devem ser incluidas?; terceiro# que modalidades de

depositos e creditos devem ser cobertos? e; quarto, deve a

cobertura ser total ou parcial?

Adesao ao Mecanismo de Garantia de Depositos

Em um grande numero de paisesz a adesao de instituiqoes ao

mecanismo de garantia de depositos e obrigatoria. Sao os casos do

Mexico, Inglaterraz Canada, Japao e Turquia. Mesmo em alguns

paises onde os mecanismos sao apresentados como voluntariesr na

prStica os mesmos se tornam compulsorios. Sao os casos dos

Estados Unidos da America do Norte e da Espanha. Nos Estados

Unidos a adesao e compulsoria a todo banco privado filiado ao

Federal Reserve System (o que inclui todos os bancos nacionais),

° que por questdes de concorrencia faz com que mais de 96% dos

bancos americanos sejam filiados a F.D.I.C. Na Espanha, os bancos

nSo filiados ao mecanismo de garantia de depositos perdem o

direito de se utilizar das linhas de redesconto junto ao Banco

Central espanhol, o que levou a total adesao dos bancos daquele

pais ao referido mecanismo.

HW dois argumentos fundamentals utilizados para a defini?ao do

caracter* obrigatorio de adesao a um mecanismo de garantia de 
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depositos. 0 primeiro argumento defendido por Arevalo e Magliano1

€ o de que Ha prestagao de services financeiros em condigdes de

estabilidade e um bem ptiblico superior a ser protegidoz ao que

corresponde que a garantia seja exigida de forma compulsdria de

todas as institui?6es financeirasr impedindo qualquer efeito

negative que fatores contingenciais possam ocasionar.11 0 segundo

e mais frequente argumento utilizado, estS presente no estudo de

McCarthy2 que salienta que algumas institui?oes como os grandes

bancos ou as agendas de bancos estrangeiros tradicionais, podem

adquirir uma vantagem comparativa nao participando do mecanismo

de garantia de depositos, e portanto evitando os custos

ref erentes aos premios de seguro sem afetar sua captagao de

depositos. Nessas condi^oes, o custo do mecanismo para os demais

bancos se torna ainda mais significative. Dai a necessidade de

nivelar os bancos atraves da obrigatoriedade de adesao ao seguro

de depositos.

Apesar dessas considera^oes, alguns paises decidiram implement ar

mecanismos de garantia de depositos de adesao volunt&ria • Sao os

casos da Alemanha, Fran?az Chile, Argentina e Venezuela. Na

prStica t porein, a adesao dos bancos tem sido quase total •

1.Ardvalo, H・，e Magliano, A., La Garantia de los depdsitos^ 通 §xperien应 internacipn且I、史跆

argentino. Ed. Camarfi, Buenos Aires, 1981.

2 •McCarthy, I.S., Obra Citada pp. 12.
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Que Instituigdes Devem Ser Incluidas na Cobertura

Considerada a estabilidade dos meios de pagamento como objetivo

macroeconomico tradicional para a existencia de um mecanismo de

garantia de depositos, a cobertura deveria se restringir somente

aos depositos a vista dos bancos comerciais. Entretanto, se a

estabilidade da oferta monetaria for considerada como o objetivo

macroeconomico relevant©z a conclusao e de que o mecanismo de

garantia deveria cobrir as instituigdes consideradas como

,•quase-bancos11 captadoras de depositos do publico, como os casos

dos bancos de investimento, associagdes de poupanga e emprestimor

sociedades financeiras e outras institui?6es similares.

A protegao dos depositos das instituiqdes f inanceiras nao

bancarias (porem captadoras de depositos do publico) , e

iinportante para estabelecer equidade, eliminando vantagens

comparativas que os bancos comerciais segurados teriam sobre as

demais institui^oes no caso da ausencia de seguro para os

depositos destas ultimas.

Modalidades de Depositos e Creditos a Serein Cobertos

A prote(jao ao depositante em quase todos os paises inclui 
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coberturas para os depositos a vista e os depositos de poupanqa.

Em muitos casos cobre-se tambem os depositos a prazo e outras

formas de capta(?ao a prazo determinado. Em alguns outros casos

cobre-se ainda os depositos interfinanceiros, como na ItSlia e

Alemanha. Em vdrios paises nao sao cobertos os depositos ao

portador ou endossSveis, nem os depositos denominados em moeda

estrangeira. Em alguns poucos paises nao sao cobertos os

depositos de nao residentes.

A nivel conceitual, entretanto, a exclusao de qualquer tipo de

depositos, torna o mecanismo vulneravel a uma corrida sobre os

depositos nao cobertos pelo seguroz enfraquecendo o mecanismo de

garantia frente a seu objetivo de auxiliar a estabilidade

monetaria ・

Cobertura Total ou Parcial

De acordo coin Revell^* se os depositos estiverem totalmente

segurados, nao ha motiva?ao para que se inicie uma corrida sobre

os bancos no caso de al gum sinal de problema, nem incentive para

que as dificuldades de um banco sejam espalhadas por todo o

sisteina gerando uma perda geral de conf ian^a no sistema bancor io.

1. Revell, J・，Reforming UK bank supervision, Banker, September 1976 pp. 1021-1024.
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Se a proteqao dos pequenos depositantes for a principal razSo

para a existencia de um mecanismo de garantia de depositos, a

imposi^ao de um limite mSximo para cobertura pode ser aceito.

Entretanto, a existencia de tai limite pode ser questionada se a

principal razao for, como ja vimos neste trabalho, a seguran^a

global do sistema bancSrior especialmente porque as retiradas de

grandes depositos sao as primeiras a ocorrer em caso de algum

sinal de problema em um banco.

Na pratica, entretanto, a maioria dos paises tem adotado um
sistema parcial de cobertura, baseado nos argumentos de que a

prote^ao e xnais necessaria aos pequenos depositantes (conforme jW

visto neste Capitulo) , e de que e necessario limitar o potencial

de utilizagao dos recursos do mecanismo de garantia. Outro

argumento tem sido o de que a nao cobertura total dos depositos

faz com que os grandes depositantes imponham uma certa disciplina

aos bancos, atraves da possibilidade que esses depositantes tem

de retirar seus depositos desses bancos em caso de algum sinal de

problema ・

A cobertura parcial mostra ainda diferentes formas e combinaQoes

nos varies paises. Ha esquemas de cobertua gradual onde sao

definidas porcentagens e patanares de cobertura por cliente e por*

institui<jao • Outros casos apresentam sistemas de cobertura 
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gradual def inindo porcentagens e patamares por clientes no

sistema e nao por institui^ao. Outros ainda, consideram limites

individuals de cobertura para cada individuo em contas con juntas r

enquanto outros sistemas concedem apenas um limite para essas

contas.

Ha mecanismos que definem coberturas com valor pre-fixadoz acima

teria como recurso complementar a habilitac^ao do qual o credor

junto a massa da instituigao

admite-se complementar de depositos alem doa coberturacasos

valor

falida, enquanto que em uns poucos

o segurado arque com os custos dopre-fixado, desde que

premio de do depositoseguro da parcela que exceder o limite

segurado.

Todas essas formulaqzoes conceituais para as coberturas parciais

tern sido na pratica diminuidas pela a?ao das autoridades

economicas e gestoras dos mecanismos de garantia de depositos dos

vdrios paises. Embora de forma nao explicita, na maioria dos

pftises o que se verifica e uma a^&o garantidora de 100% dos

deposihos9 a*traves de concessdes de assistencia financeira 反s

instituigdes com problemas, atraves de a?6es visando a

trans f er encia do controle das institui^oes terceiros^ 

ft^raves de xnterven^des e a^dos de saneamento/ ® outras praticas,

que resultam num sistema que de fato garante a totalidade dos

deposihos• Tem sido assim na a?ao da F.D.I.C. nos Estados Unidos, 
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na Espanha, no Mexico e em outros paises.

Essas ages dos gestores dos fundos de garantia de depdsitos tdm

suscitado grandes debates acerca da mudanqa de comportamento das

institui^oes seguradas face aos riscos que incorrem. Essa

questao, conhecida como rise。moral serS tratada no proximo

capltulo deste trabalho.

2•3 Financiamento

varias formas de financiar um mecanismo de garantia de

depositos em instituigoes financeiras. Uma forma mais usual e

estabelecer um fundo de garantia. A forma oposta, e adotar um

sistema •'ex-post1', ou seja, um sistema de financiamento acionado

somente apos a ocorrencia da quebra de um banco.

Esta ultima forma foi a adotada pela Turquia e pela Holanda onde

°s valores dos sinistros representados pela quebra de

institui?6es financeiras sao inicialmente pagos pelo governo e

posteriormente cobrados dos demais bancos. Essa abordagem estS

fundamentada no argumento de que se o governo e em Ultima

instSncia o responsdvel pela estabilidade e seguraneja do sistema,

^ntao torna—se desnecessSria a criatjao de um fundo para pagar os 
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depositantes, reduzindo-se assim custos e simplificando-se a

operacionaliza^ao do mecanismo.

Em geral, entretanto, como visto no Capitulo II deste trabalhox a

maioria dos paises tem criado fundos tanto independentes como

administrades pelo Banco Central, sob o argumento de que um fundo

previo estabelece maior confian<?a do publico no mecanismo de

garantia.

A posiqao dos especialistas e de que e muito difIcil estabelecerx

sob o ponto de vista atuarial, um nivel apropriado para um fundo

de garantia de depositos1. 0 que os varies paises tem feito e

def inir o fundo como um percentual do total de depositos

segurados. Como vimos no Capitulo II esse percentual tem mostrado

grande varia(?ao de pais para pais.

Estabelecido o valor do fundoz algumas defini?6es decorrentes sao

necessSrias ・

A primeira definiejao e a de quanto deve ser o capital inicial e

quem deve • De uina forma geral, o capital inicial tem

sido subscrito ou financiado pelo governo Federal (Banco Central

ou Tesouro) como nos casos dos Estados Unidos e Canada (que for am 

1 ・ Ver (a) McCarthy, (b) Magiiano, e (c) Arevalo. Obras Citadas.
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reembolsados apos v^rios anos de existencia do mecanismo) , ou por

uma combina<?ao de recursos das institui(?6es financeiras e do

governo como nos casos da Espanha e Japao. Excepcionalmente nos

casos Alemao e Frances o fundo tem sido f inanciado pelas

institui^oes seguradas num sistema de auto-regula?ao sob apoio

institucional (mas nao financeiro) do governo.

A segunda def inigao e quanto ao estabelecimento de contribui^oes

(premios) a serem pagas ao fundo pelas instituiqoes seguradas.

na pratica quatro categorias de contribuiqoes a serein fixadas. A

contribuiqzao inicial quando da formaqao do fundo para as

instituiQoes existentesz a contribui(?ao de admissao ao

mecanismo para novos entrantes, as contribuigoes periodicas e as

contribuigoes especiais em caso de emergencia ou necessidade de

recomposiqao do nivel do fundo de garantia.

0 premio a ser pago pelas instituigoes tem sido na quase

totalidade dos paises um percentual unifonoez com relagao ao

total de depositos e creditos segurados. Tem sido estabelecido

ainda um limite minimo de contribuipao para cada instituiqao

financeira • Essa formula de estabelecer as contribuicjoes tem sido

defendida em muitos casos sob o argumento de que e necessSrio o

estabelecimento de condi^oes de equidade entre as institui^des de

maior e nenor porte, visando a preserva^ao da concorrencia• Outro
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prSmios

diferenciados de acordo com o risco de cada instituitjao • Na

realidade este tem sido o ponto central dos debates e pesquisas

atuais sobre seguro de depositos. No Capitulo VI serao detalhados

esses debates e pesquisas.

E importante ressaltar que quase a totalidade dos paises oferecem

assistencia financeira do governo (Banco Central ou Tesouro) na

forma de linhas de credito em aberto, aos mecanismos de garantia

d。 depositos, adicionando importante aspecto prStico e

psicologico a visao dos depositantes quanto a garantia de seus

creditos. Sao os casos da Argentina, Chile, Mexicoz Venezuela,

Espanha, Estados Unidos, Canada, Holanda e Belgica. Essas linhas

de credito do governo reforgam a credibilidade junto ao publico

nos mecanismos de garantia de depositos.

2.4 Garantia de Depositos e Regulamenta^ao Bancaria

Um dos aspectos ressaltados por alguns especialistas e。de que a

garantia de depositos gera uin auinento da regulamenta^ao sobre as

instituiejoes financeiras • Entretanto, um auinento significative de

regulamentaQao nao se verifica sempre, especialmente porque em

alguns dos paises onde o mecanisino de garantia de depositos foi

introduzido, existia uma politica de reforqo da regulamenta^ao 
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prudencial z bem como instrumentos para lidar com o salvamento e a

liquidaqao de instituigoes financeiras. Nessas circunstSncias, o

custo marginal de introdu(?ao do mecanismo nao € relevante.

De qualquer forma, o importante e distinguir as fungoes exercidas

pelo organismo gerenciador do mecanismo de garantia de depositos,

daquelas exercidas por outros organismos regulamentadores como o

Banco Central, a Secretaria do Tesouro, a Comissao Nacional de

Valoresr etc. NormaImente na implantagao de tais mecanismos, sao

tambem revistas as fungdes do Banco Central e demais orgaos

regulamentadores para se evitar a superposigao de fungdes e

consequente duplica^ao de custos.
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ESTAGIO ATUAL DOS DEBATES E PROPOSTAS DE REFORMA
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CAPfTULO VI - ESTAGIO ATUAL DOS DEBATES E PROPOSTAS DE REFORMA

Alguns dos fundamentos que levaram a implantacjao de mecanismos de

garantia de depositos em alguns palses, tern sido questionados

recentemente. Os debates, especialmente conduzidos por

especialistas norte-americanosf estao centrados principalmente:

一 nos criterios para detenuinagao da abrangencia das

coberturas e instrumentos f inanceiros a serein

garantidos; e

contribuigoes一 na formula adotada para a fixagao das

das instituiqoes financeiras ao fundo.

Esses quest ionamentos tem surgido em diversos estudos que

procuram assinalar a elevagao do risco individual e agregado das

instituiQdes f inanceiras derivadas da a?ao HprotetoraM do

mecanismo de garantia de depositos1.

1 • (a) Kreps, C.H., and Wacht, R., "A More Constructive Role for Deposit Insurance," Journal of Finance(MaY
1971) pp. 605-613. (b) Juan, A., Does Bank Insolvency Matter? And What To Do About It? The World Bank.
November 1988. (c) Horvitzr P.M. "Failures of Large Banks: Implications for Banking Supervision and Deposit
Insurance/' Journal of Financial and Quantitative Analysis, Novetnber 1975 pp. 589-601. (d) F.D.I.C.您尊e
jpr Change: Reestructuring the Banking Industry. Appendix C, October 1987 pp. 107-114.《e) I oshi no, J.，
"Crise Banc^ria e Seguro de Deposito: A Experiencia Internacionallnforma?6es F1PE, Maio de 1991 pp. 13-
18.
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Como ja visto neste trabalh。，embora a maioria dos paises

estabelega limites forma is maximos de cobertura para os

depositos, na prStica, atraves da ago dos gestores do mecanismo

de garantia e das proprias autoridades econ6micas/ os

depositantes tem sido garantidos na sua totalidader especialmente

nos casos envolvendo grandes instituigoes financeiras.

!• Debates Recentes

Dois aspectos principals tem sido ressaltados nos debates quanto

a abrangencia da cobertura do seguro de deposito.

0 primeiro aspecto diz respeito a forma como os organismos de

garantia de depositos tem operado nos casos de problemas com

pequenos e grandes bancos. 0 segundo aspecto diz respeito quanto

a forma de determina^ao do premio de seguro.

Tem sido muito explorada pelos analistasr especialmente no caso

norte americanoz a maneira como os gestores dos fundos de

garantia tem lidado com institui^oes financeiras insolventes. Por

exemplo, a F.D.I.C. na maioria dos casos se utiliza de transagoes

de "compra e assurop9aon, nas qua is todos os depositos (segurados

ou nao) e outros creditos de uma institui<pao insolvente sao 

transferidos para outras institui^oes (novas ou existentes), 
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procedimento esse que resulta na prdtica num sistema de garantia

total aos depositantes. Essa maneira de lidar com institui^oes

insolventes tem sofrido algumas criticas, pois no entender dos

criticos retira a percepgao de risco dos depositantes e outros

credores .

Ainda no caso americano, a experiencia demonstra que os grandes

bancos tem tido aten^ao diferenciada por parte da F.D.I.C. na

solu^ao ou mane jo de suas dif iculdades/ e que os casos de

Hquebras definitivas11 tem ocorrido nas instituigoes menores com

conotagao regional. A experiencia tem mostrado que quanto maior o

valor dos ativos de um banco, menor o percentual de falencias1.

Dai a necessidade maior que os bancos menores tem do seguro de

depositos, pois este compensa a vulnerabilidade dos bancos

pequenos aos cheques locais facilitando a atra^ao de depositantes

e consequentemente aumentando a concorrencia no setor. Ainda x o

seguro de deposito atenua potenciais corridas sobre as

institui^oes menores. Por isso os bancos menores sao favor&veis a

protegao total dos ativos enquanto que os grandes preferem

limites menores para cobertura.

1 •I oshino, J・,Artigo Citado pp. 16.
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ser

direcionada em favor de um ou de outro grupo em fun^ao da

amplitude da cobertura dos depositos. A cobertura total e tida

como garantidora da equidade entre os pequenos e grandes bancos

sob o ponto de vista dos pequenos bancos e daqueles que defendem

menor concentra^ao no setorf enquanto que a cobertura parcial com

limites baixos favorece os grandes bancos e a potencial maior

concentragao no setor. Os defensores da cobertura parcial

utilizam adicionalmente o argumento da necessidade de

"disciplina" do mercado,, propiciada pelos grandes depositantes.

A necessidade desses grandes depositantes em conhecer melhor a

qualidade das instituigoes financeiras tendo em vista a procura

de proteqzao para o valor de seus depositos excedentes aos limites

de cobertura estabelecidos, ger a, dentro dessa visaof uma

disciplina sobre as institui?6es financeiras.

Outro ponto tambem muito ressaltado pelos analistas diz respeito

ao risco moral (moral hazard). A posiqao de alguns analistasz e a

de que a garantia de depositos torna o comportamento de alguns

bancos menos prudente quanto a suas opera?oes, porque, e

assumidoz eles sabem que os depositantes nao irao perder seu

dinheiro • Este argumento e utilizado principalmente contra as

pequenas institui^oes f inanceiras que com a existencia de

garantia de depositos se utilizam, no entender desses analistas,

de estrategias de concorrencia mais arriscadas do que o fariain na 
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ausencia de seguro de deposito. Entretanto, este mesmo argumento

pode ser estendido as grandes institui?6es f inanceiras

acrescentando-se ainda que no caso destas a pr^tica tem

demonstrado que as autoridades concluem por fornecer direta ou

indiretamente a proteqao total aos depositantes e demais

credores.

Outro questionamento e quanto a formula de determina^ao dos

premios de seguro a serein pages pelas instituigoes financeiras.

Tem sido levantado o argumento de que o atual sistema utilizado

na maioria dos paises para fixagao do premio (aplica^ao de uma

taxa sobre o total de depositos segurados) leva a que as

instituiqoes de perf il mais arriscado sejam subsidiadas as

expensas das instituigoes administradas de forma mais

conservadora. Ou sejar o criterio de fixagao do premio de seguro

a ser pago nao leva em conta o nivel de risco de cada

instituiqaoz gerando beneficios para as instituigdes de mais

risco, e custo adicionais para aquelas mais conservadoras.

De toda essa discussao surgiram v^rias propostas ressaltando a

necessidade de que o premio de seguro a ser cobrado seja

estebelecido de acordo coin o nivel de risco de cada institui^ao
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economicamente mais

livre aloca?ao de os

reguladores estabelecendo premios baseados no risco de quebra de

grau de risco do seu portifolio/ sua

adequa<?ao de capital2.

eficiente permitir uma

posigao de liquidez e sua

financeira1. O argumento principal e de que e

recursos com

cada banco medido pelo

Antes de examinar as propostas formais existentes de reformas do

atual mecanismo de garantia de depositos e importante conhecer

outras explicaqoes para a elevagao do grau de risco individual e

agregado das instituigoes financeiras americanas nas Ultimas duas

decadas.

2. Aumento do Risco das Institui^oes Americanas

Muitos sao os fatores que ajudam a explicar o aumento do rise。

das instituigoes financeiras americanas.

A reforma banc^ria americana estabelecida pel。Glass-Steagal Act

de 1933 criou a F.D.I.C. e definiu principios de prote<?ao aos

1.(8) Cooke, David C・，“Risk Related Insurance P「emg” - 5 龙 部皿忠;*

F.D.I.C. April 1983 pp. II-1-21. (b) Maghano, A., Obra Citada pp. (c) Isa c % ，
••international Deposit Insurance System.- Issues in Bankina 5皿 S5 1984 pp. 76 80. (d) Revell,
J・.Obra Citada . pp. 1021-1024.

2 . McCarthy, I. S・,"Deposit Insurance: Theory and Practice" IMF Staff Papers September 1980, pp. 596.



bancos.

158

。 objetivo definido foi o de evitar uma competi^So

predatoria no setor, optando-se pela estabilidade do sistema. A

partir daquele ano a regulamentaqao que se seguiu ate o final dos

anos setenta teve como objetivo o aprimoramento daquela lei no

sentido de proteger a estabilidade do sistema.

Foram estabelecidas entre outras medidas denominadas protetoras

da industria bancaria, as seguntes:

- restri?6es para a abertura de agendas em diferentes

Estados;

一 proibigao para pagamento de juros sobre os depositos a

vista;

- limites sobre os juros pagos nos depositos a prazo; e

一 segraentagao das instituigoes financeiras, com

restri^oes a operatpao em varios setores, e defini^ao

de regras para a composicjao dos portifolios para cada

tipo de instituigao financeira.

Na decada de 1980 as autoridades iniciaram um processo de

desregulamentaQao e consequente libera liza^ao da industria

bancSria. A principal medida foi o estabelecimento de uma gradual
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eliminaqzao da regulamentaqao das taxas de

eliminaqzao do limite de juros pagos sobre os depositos a prazo e

de poupan^a. Outra importante medida foi a permissao concedida As

associagoes de poupanqa (Saving & Loans)

portifolios

,'commercial papers". A liberaliza^ao foi colocada em prfitica como

resposta a

de estarem mais preparadas para lidar com 

financeiras americanas

uma infla?ao volitil e

de diversificar seus

necessidade das instituiqoes

em opera^oes de credito ao consumidor, debentures e

jurosf em especial a

crescentemente maisum ambiente f inanceiro internacional 

competitivo.

0 resultado dessa legislaqao liberalizante foi o surgimento de um

grande ndmero de instrumentos financeiros que alteraram o perfil

dos mercados de capitals e f inanceiro incentivando novas

modalidades de opera<?6es de Hengenharia financeira1 11.

Entretanto toda essa criatividade trouxe riscos adicionais para

as instituiQoes f inanceiras. Segundo loshino^ for am introduzidos

riscos de descasamentos de juros e maturidades, e, de creditos

dos portifolios dos bancos.

1. loshino, J・，»Crise Bancaria e Seguros de Depdsito: A Experiencia Internacional," Informal竺 FIPE n« 128
(Mmgo 1991) pp. 13-18.
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Um aspecto remanescente da legisla(?ao original de 1933 acabou se

revelando nesse periodo mais recente como um fator adicional para

a elevagao do risco dos bancos. A restriqao regional de suas

atividades conduziu a uma nao diversifica^ao de riscosz deixou

vdrios bancos sujeitos a crises e peculiaridades locais que

explicam algumas das quebras ocorridas recentemente.

Outro aspecto important© tem sido a tendencia crescente de

desintermediaqao financeira a partir de procura direta pelas

empresas de recursos do publico atraves de emissao de divida na

forma de debenturesx "commercial papers”，e outros instrumentos

f inanceiros. Esse aspecto pode ser observado pela queda

verificada na demanda por emprestimos banc&rios por parte das

empresas1, obrigando os bancos a um reposicionamento de suas

operaqzdes e de segmentos de negocios. Essas altera?6es envolveram

riscos adicionais de mudan^a e de entrada em novas atividades.

Essa analise da mudanqa do ambiente regulatorio e competitivo a

partir de 1980 explica em parte a arise atual vivida pelas

associa^des de poupan^a e emprestimo nos Estados Unidos. Com a

liberagao dos limites m&ximos das taxas de juros pagas na

captaejao de depositos de poupanqa, aquelas associa^oes tiverain 

1. "Recent Trends in Convnercial Bank Profitability: A Staff Study." Fede腿 Reserve Bank of New Yorlc, New
York 1986.
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explicitadas sua fragilidade de descasamento de prazos e de

juros. A captaqao sendo realizada no curto prazo a taxas de

mercado, e a aplica?ao sendo realizada em emprestimos de longo

prazo a taxas pre-contratadas, explicitou naquelas associaqoes um

problema gigantesco, que de acordo com algumas estimativas podem

chegar a 100 bilhoes de dolares1. Entre 1980 e 1989 mais de um

ter?o das mais de 4000 associagoes de poupan<?a e emprestimo eram

consideradas insolventes1 2 ・

A verdade e que a desregulamentagao foi durante a sua elabora?ao

fortemente defendida pelas associa<?6es de poupanga e emprestimo.

Estas com o aumento das taxas de juros de mercado na segunda

metade da decada de setenta e com o limite para pagamento de

juros sobre sua captag。estavam perdendo massivos montantes de

recursos para outros segmentos mais competitivos.

A libera^ao das taxas de juros foi entao uma a?ao inevitavel por

parte do legislador. A nao liberagao teria implicado na

necessidade de maiores subsidies para o setor, e ist。 estava

liinitado pelo desequilibrio fiscal do governo federal •

1 • Dornbusch, R., and Fischer, S., Macroeconomics. McGraw-Hill Pub. Co. New York, 1990 pp. 387-389.

2 ・Ibid.
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Argumenta—se que paralelamente a libera liza?5o do setor, o

aperfeicjoamento da regulainenta^ao prudencial poderia ter sido

incentivado.

E portanto bastante discutivel apresentar o seguro de deposi'tos

com。principal fator responsSvel pela elevacyao do nivel de risco

das instituigdes financeiras. A experiencia espanhola mostra que

ap6s a introduqiao do mecanismo de garantia de depositos

(paralelamente a implantaqao da regulamentagao prudencial) o

sistema se tornou mais estavel sem evidencias de que as

instituigoes tenham se colocado em posipoes mais arriscadas como

decorrencia da existencia do mecanismo1. De qualquer forma no

sistema americano, especialistas de notoriedade tem atribuido uma

parcela dos problemas enfocados, a forma atual de mane jo de

coberturas e de estabelecimento dos premios de seguro. Como

decorrencia muitas sao as sujestoes de reforma do sistema atual.

3. Propostas de Reformas

。 aumento do risco das institui?6es financeiras americanas tem

gerado uma serie de propostas de reforma da regulamentacjao

banc^ria naquele pais. As propostas em geral propoem mudan^as na 

1 • P revenci on Y Tratamiento De Las Crisis Bancarias: El Fondo De Garantia de Depositos En Estableci mi entos
Bancarios: El Caso Espano1. 1 Encuentro Internacional de Fondos de Garantia de Depositos. Caracas, Novientre
1989. 一
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definigao das coberturas do seguro de depositos, e nos criterios

para determinaqiao dos premios de seguro a serem pagos pelas

instituiqoes seguradas. Propostas alternativas ou complementarres

sugerem ainda o fortalecimento da regulamenta^ao prudencial.

3.1. Mudangas na Cobertura

Com。ja visto neste trabalho, apesar da existencia de limites de

cobertura para o pagamento a depositantes de institui?oes

insolventesz na pr^tica, a a<?ao das autoridades tem sido a de

procurar fornecer a cobertura total dos creditos nos casos de

falencia. Nos Estado Unidos, a maioria das interven?des da

F.D. I. C. era ate recentemente, feita na modalidade de ,,compra e

assumpqaoH que resultava no completo pagamento dos credores. A

outra modalidade de intervengao (pay-off) , qual seja a de pagar

apenas os depositos ate o limite segurado, deixando os excesses

de depositos para serein reembolsados quando da conversao em caixa

dos ativos do banco liquidado, era utilizada apenas em rarissimas

situaqoes, sempre envolvendo pequenas instituigoes regionais.

Essa a?ao da F.D.I.C. que leva a cobertura total dos credores,

elimina a agao disciplinadora do mercado sobre as instituiejoes,

fazendo com que estas assumam posi^oes mais arriscadas em seus 

portifolios.
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Em virtude disso tem sido crescente o apoio de especialistas/ d

pratica da modalidade de "modified pay-off1, ou sejaf a F.D.I.C.

ef etua os pagamentos dos depositos ate o limite segurado

acrescido de um valor calculado com base em uma estimativa

conservadora do valor dos ativos do banco insolvente1. Embora nao

cubra todos os creditos existentes, essa modalidade de cobertura

parcial tem a vantagem de reduzir as perdas do F.D.I.C. e de

permitir a disciplina de mercado a partir dos grandes

depositantes. Existem duvidas entretanto de que esta modalidade

possa ser aplicada na eventual quebra de um grande banco, pois

nesse caso, sao as retiradas aceleradas dos grandes depositantes

que normaImente provocam a insolvencia.

Outra proposta de redu^ao da cobertura visando a disciplina de

mercado define a cobertura limitada apenas aos depositos a vista

ou a depositos de ate um ano de prazo de resgate. Dessa forma os

detentores de depositos a mais longo prazo exerceriam mais

controle da posigao de risco das institui^oes. Magliano2 pondera

entretanto, que esta proposta tende a induzir ao encurtamento

geral dos prazos dos depositos como forma dos depositantes

obterem a proteqao do seguro.

l・Bank Failure Procedure. BANKING LAW Rel.26.12.1989 Chapter 49 pp. 1-29.

2 •Magliano, A., Obra Citada pp. 64.
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Existe uma outra proposta para a reduqao da cobertura, que

consiste em aplicar o limite de seguro de 100 mil dolares por

pessoa e nao mais por conta. Atualmente uma pessoa pode ter

varias contas de depositos em uma mesma instituigaor o que na

pr&tica da a ela um nivel de cobertura muito superior ao que se

acredita existir para cada segurado.

3.2. Mudanga nos Criterios para Determinagao do Premio de Seguro

°s defensores da mudan<?a dos atuais criterios para a determinagao

de premio de seguro pago pelas instituigdes seguradas, se

utilizam, como ja visto neste trabalho, do argumento de que as

instituiqzdes mais conservadores subsidiam as instituiqioes com

portifolio mais arriscados. Assim os premios cobrados de forma

uni forme nao ref letem os riscos das instituigoes e nao contribuem

para um melhor disciplinamento do mercado.

Dessa forma a proposta tem sido no sentido de implantar um

sistena de determina^ao de premios relacionado ao risco de quebra

de cada institui?ao apurado com base na posigao de liquidez dos

squs ativos, na adequa?ao de seu capital e no nivel de risco do

seu portifolio de emprestimos. Embora muito discutida, a proposta

tem encontrado dificuldades tecnicas e operacionais para ser 



166

implementada. Dificuldades na avalia?ao correta do valor e risco

de ativos, geradas pela ainda incipiente tecnologia disponivel

(embora alguns defendam que a teoria moderna de portifolios

trouxe fundamentos perfeitamente aplicSveis neste caso)

decorrente da necessidade de se utilizar bases cont^beis

historicas sabidamente imperfeitas. Outra dificuldade decorre,

por exemplo, de questionamentos gerais de como serao resolvidos

os problemas das dividas externas dos palses para com os bancos

ou dos efeitos das crises agricolas e de outros setores que

impoem um alto grau de subjetividade na proje^ao das condigdes

macroeconomicas futuras que inf luirao sobre o risco das

instituiqzdes.

De qualquer modo, o estabelecimento de premios de seguro com base

no risco das institui?6es tende a ser buscado pelas agencias

responsaveis pela gestao do seguro de depositos.

3.3 Reforgo da Regulamentagao Prudencial

Como alternativa ou compleinento as mudangas sugeridas no fundo de

garantia de depositos, tein sido elaborado propostas visando o

1. Keeps, Jr., C.H., and Wacht, R・F. Obra Citada pp. 613. 



167

refor^o da regulamenta^ao prudencial. As propostas incluem a

fixa^ao de requisites de capital em funqao do risco do portifdlio

dos bancos. Tais requisites adicionais de capital resultam em

queda da alavancagem das instituiqoes. 0 objetivo entretantox e

fortalecer o sistema f inanceiro. Complementarmente tem sido

sugeridas medidas visando a elimina^ao das barreiras para

opera^ao em diferentes Estados. 0 principio do banco mtiltiplo

tende a ser estabelecido.

A tendencia portanto e refor?ar a regulamentagao prudencial z e

ao mesmo tempo permitir aos bancos a possibilidade de operar de

forma nais abrangente ampliando suas atividades para diferentes

Estados e em diferentes linhas de produtosz diversificando seu

riscor mas com a obrigatoriedade de manter capitalizagao adequada

aos varies tipos de negocios praticados.

A propria proposta BUSH1 preve uma reforma do sistema financeiro

americano contendo os seguintes elementos:

a. reforma do mecanismo de seguro de depositos,

abrangendo:

1 . Em feverei ro de 1991 o presidente George Bush encaminhou ao Congresso Americano una proposta de reforma do
sistema financeiro com base na Lei sobre Reforma e Recupera^ao das Institutes Finance!ras promulgada em
1989.
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(1) a manutenqao do limite maximo segurado de 100 mil

dolares porem limitados a que um mesmo segurado so

possa ter cobertos uma conta pessoal e uma conta de

poupanga por instituig海o, ao inves do sistema de

varias contas por instituiqao hoje existentes;

(2) a obrigatoriedade da F.D.I.C. de adotar o sistema

menos custoso para lidar com instituiqdes

insolventes.

(3) a utilizaqao de premios diferenciados de acordo com

criterios atuariais que tomariam como base do risco

segurador a relagao entre o capital da instituigao

e os ativos ponderados por categoria de riscos;

(4) a simula^ao por um periodo de um ano de um sistema

privado de resseguro, para testar a possibilidade

de introduzir resseguradores privados no sistema de

garantia de depositos; e

(5) o fortalecimento do capital da F・D・I・C・

b. reforma do aparato supervisor do sistema financeirof

abrangendo:
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(1) a reorganizagao das responsabilidades das agendas

supervisoras de instituiqoes financeiras,

reduzindo-se o ndmero de agendas e limitando a

F. D. I. C. a administra^ao do mecanismo de seguros de

depositos e dos bancos e associa^oes de poupanqas

e emprestimo insolventes;

(2) a cria<?ao de um sistema de classif icagao de

instituigoes financeiras em cinco categorias de

risco de acordo com seus niveis de capitaliza^ao.

Esse sistema de classif ica(?ao seria complement ado

por um sistema de estlmulos e punigoes aplicSveis

de acordo com a categoria em que a instituigao

estiver classificada.

c. reforma dos bancos comerciais, abrangendo:

(1) a permissao para que os mesmos possam operar em

diferentes Estados, ampliando seu raio de a?ao;

(2) a permissao para operar todos os produtos

finance iros dependendo apenas do nivel de

capitaliza(?ao do banco; e
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(3) a permissao para que as empresas controladoras

(holding companies) dos bancos possam tambem

controlar outras instituiqoes financeiras, da mesma

forma que estas passariam a poder controlar o

capital dos bancos. 0 criterio geral para essa

permissao seria o grau de capitaliza?ao das

instituiqoes.

4. Resumo e Conclusoes

Em resumo, as tendencias das reformas sao (a) consolidar o modelo

de bancos multiples z exigindo-se niveis adequados de capital para

a operaqzao de cada uma das carteiras de negocios, (b) reforgar a

regulamenta(?ao prudencialz e (c) alterar o sistema de coberturas

e de c^lculo de premios de seguro de depositos.

0 reforq:o da regulamenta^ao prudencial e da adequa^ao de capital

das instituicyoes financeiras tern orientado tambem os esfor^os

recentes das autoridades de muitos outros paises, como

Inglaterra, ItSlia, Chile, Mexico, Venezuela e o proprio Brasil.
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SUGESTOES

CAP1TUL0 VII

PARA A IMPLANTA^AO DE UM MECANISMO

DEPOSITOS NO BRASIL

GARANTIA DE
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CAPfTULO VII - SUGESTOES PARA A IMPLANTA^AO DE UM MECANISMO DE

GARANTIA DE DEPOSITO8 NO BRASIL.

Desde meados de 1985 varias tem sido as tentativas de implantagao

de um mecanismo de garantia de depositos no Brasil. A maioria

dessas tentativas se utilizava das Reservas Monetdrias como

importante componente do financiamento dos mecanismos estudados.

A partir da promulgagao da Constituigao Federal em outubro de

1988, esses trabalhos tiveram que ser revistos para incorporar os

principios estabelecidos naquela Carta Magna.

Antes de encaminhar as sugestdes para o estabelecimento de tai

mecanismo no Brasil, este capitulo examinarS os aspectos

relevantes dos estudos anteriores realizados.

1 • Ten^atzivas Anherlores de Implanta^ao de um Mecanismo de

Garantia de Depositos no Brasil.

0 Decreto nfi 91.159 cria comissao de Estudos

0 principal estudo envolvendo a garantia de depositos no Brasil

foi realizado pela Comissao criada pelo Decreto nQ 91.159 em 18 
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de marqo de 1985. Aquela comissao composta por destacados

especialistas brasileiros^- tinha a missao de elaborar anteprojeto

de lei sobre as instituigoes financeiras e a responsabilidade dos

agentes nos mercados monetario e de capitals. Em Janeiro de 1986

aquela comissao apresentava a conclusao de seus trabalhos atraves

d。 encaminhamento de um anteprojeto de lei ao Presidente da

Republica. Contribuiram para a elaboragao do trabalho dezenas de

economistas, diretores, tecnicos e ex-diretores do Banco Central,

advogados, e tecnicos do Escritorio do Controlador do Meio

Circulante americano・

Aquele anteprojeto de lei dedicava longa aten^ao a definiqao de

,,medidas para proteger a poupanqa popular e o funcionamento

regular dos mercados em caso de quebra de instituiqao

financeira1 11. Em seu Capitulo VII o anteprojeto de lei tratava da

institui^ao do segur。obriqat^rio de cr&ditos contra institui^oes

financeiras t em substitui^ao ao sistema ate entao existence das

"Reservas Monetarias11 descrito anteriormente neste estudo.

0 antepro j eto de lei tinha as seguintes caracteristicas

principals:

1. Compunham a comissao os especialistas JosA Luiz Bulhoes Pedreira, Alfredo Lamy Filh。，FAbio Konder
Comparato, Jorge Hil^rio Gouvea Vieira e CAsar Vieira de Rezende.
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° seguro seria aplicado aos cr^ditos das institui?6es

f inanceiras privadas e pGblicas nSo f ederais t

excluindo-se as cooperativas de cr6ditoz os bancos de

desenvolvimento e as caixas economicas;

o seguro cobriria todos os creditos originSrios de

aplicaqoes em dinheiro em instrumentos de capta?ao de

recursos emitidos por instituiqao f inanceira,

excluindos os creditos decorrentes de garantias

prestadas;

o seguro cobriria 100% dos creditos de uma pessoa

(f isica ou juridica) contra a mesma instituiqao

f inanceira ate o limite de 3.500 obrigagoes

reajustaveis do Tesouro Nacional e 80% do valor que

excedesse aquele limite;

o custeio do seguro seria feito atraves de

contribui^oes das institui?6es f inanceiras e das

Reservas Monetdrias f ormadas com o produto da

arrecada<?ao do imposto sobre opera§:6es financeiras;

a contribui^ao das institui^oes seguradas seria

deterininada pela aplica^ao de uma alicota sobre o 

total de creditos segurados; 
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a cria^ao de um Institute Segurador de Cr6ditos

Contra Institui^oes Financeiras idealizado como pessoa

juridica de direito privado sem fins lucrativos para

administrar o sistema de seguro de depositos;

o institute teria poderes para atuar como liquidante

de instituigdes financeiras x para efetuar os

pagamentos do seguro obrigatorio, e para fornecer

assistencia f inanceira preventiva a institui?des

financeiras;

o capital inicial seria composto de 25% do Banco

Central e 75% das instituigoes associadas;

a contribui^ao inicial das instituiqoes associadas

seria de 0,10 por mil do montante de capital social de

cada uma;

a administra?ao do Institute seria exercida por um

Conselho de Administragao e uma Diretoria Executiva. O

Conselho seria composto por 11 membros, sendo 5

representantes de grupos financeiros, 3 ligados a

outras institui^oes financeiras e 3 indicados pel。

Banco Central • A diretoria executiva seria composta 
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一 o Instituito poderia tomar recursos emprestados do

Banco Central no caso de necessidade de pagamento de

credores.

° Voto DIBAN - 86/023 cria Comissao Mista de Estudos.

Outro trabalho de importancia foi elaborado pela Comissao criada

pelo voto DIBAN - 86/009 de 15.01.86. 0 trabalho daquela Comissao

originou o voto DI BAN - 86/023 de 26.02.86 que como voto BCB n。

098/86 foi encaminhado a apreciagao do Conselho Monetario

Nacional pelo Banco Central do Brasil. Esse conjunto de votos

forneceu os subsidies tecnicos necessdrios a elabora^ao da

Resolu^ao CMN 1099 que, com base nas Leis 4.595/64 e 5.143/66

e Decreto-Lei 1342/74 autorizou o Banco Central a praticar os

atos necessaries a instituiejao de garantia de creditos contra

instituigoes financeiras.

As caracterisitcas principals do mecanismo idealizado eram:

—a cria^ao de um Institute Garantidor de Creditos como

pessoa juridica sem fins lucrativos para administrar o

seguro de depositos;
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。seguro cobriria os depositos a prazo, certificados

de deposito bancar io, letras de c^mbio r debentures

emitidas por empresas de arrendamento mercantil; nSo

estariam cobertas por este sistema as cadernetas de

poupan^a que continuariam sendo cobertas por fundo

especifico;

o seguro cobriria 100% dos creditos de uma mesma

pessoa fisica ou juridica contra a mesma instituipao

f inanceiraz ate o limite de 3.500 Obrigagoes

Reajustdveis do Tesouro Nacional, e 80% do excedente

daquele limite ate o teto de 40.000 Obrigagoes

ReajustSveis do Tesouro Nacional;

o seguro seria obrigatorio a todas as institui?oes

f inanceiras e empresas de arrendamento mercantil z

nacionais ou estrangeiras em funcionamento no pais;

o finaneiamento do mecanismo seria feito a partir de

contribui^des trimestrais das institui^oes seguradas t

contribui^oes estas, calculadas pels aplica^ao de uma

por cent agein def inida pelo Banco Central sobre os

depositos e creditos segurados;
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o Banco Centralz mediante autorizaqSo do Conselho

Monet^rio Nacional, poderia adiantar recursos

originSrios das Reservas MonetSrias para o pagamento

de segurados nas hipoteses de intervenqSo ou

liquida?ao extra judicial de instituiqoes financeiras,

do Institute fossein insuficientes;caso os recursos

-O Banco Central poderia ainda adiantar recursos do seu

orgamento para a mesma f inalidade acima, se as

Reservas Monetarias nao tivessem recursos suficientes;

-os depositos a vista continuariam a ser cobertos

exclusivamente por Recursos das Reservas Monetdrias

no caso de interven?ao ou liquidagao extra-judicial de

institui?6es financeiras.

0 Decreto-Lei n2 2.395 Autoriza o Poder Executivo a Instituir

Mecanismo de Garantia de Depositos.

Outra tentativa de estabelecimento de garantia de depositos no

Brasil foi a edi?ao do Decreto-lei n° 2.395 em 21 de dezembro de

1987. Aquele Decreto-lei autorizou o Conselho Monetfirio Nacional

a instituir um mecanismo para a garantia de depositos e

aplica(?oes, no caso de interven?ao, liquidate, administra^ao 
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especial temporaria (Decreto-lei nQ 2.321/87) ou fal^ncia de

instituiqao financeira・

Estabelecia o Decreto-lei n。 2.395 que a regulamentacjao a ser

criada deveria dispor sobre:

一 as institui?6es cujas obriga<?6es seriam garantidas;

-os depositos e creditos objetos da garantia;

-os limites de cobertura;

一 o tratamento as obrigaqoes em moeda estrangeira;

一 a determina^ao das contribui(?6es ao mecanismo;

-a defini<?ao de quern deveria contribuir e forma de

pagamento;

一 a administra?ao de recursos arrecadados; e

a sistem&tica de pagamento dos segurados.
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Estabelecia ainda, que uma vez implantado o mecanismo de garantia

de depositos, as opera^oes de credito passariam a ser isentas da

incidencia do Imposto Sobre Operagoes Financeiras.

O Fundo de Garantia de Liquidez das Letras de Cambio 8u?erido

pela ACREF工-Associate das Empresas de Credito, Financiamento e

Investimento•

Em maio de 1988 a ACREFI apresentou ao Banco Central um elenco de

sugestoes visando o aprimoramento do funcionamento do Sistema

Financeiro Nacional. Uma das sugestoes, era a cria^ao de um Fundo

de Garantia de Liquidez das Letras de Cambio. Tai Fundo cujas

caracteristicas vinham sendo debatidas desde 1984 com tecnicos do

Banco Central, seria implantado exclusivamente para as opera?6es

passivas das empresas de creditor financiamento e investimento9

podendo posteriormente ser incorporado ao eventual Fundo geral

que viesse a ser criado para as dema is instituigdes financeiras.

As caracteristicas principals daquela proposta eram:

一 o Fundo garantiria aos credores o pagamento de letras

de cSmbio e outras formas de captagao das empresas de

credito# financiamento e investimento liquidadas ou 

insolventes;
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° Fundo seria constituido com recursos aportados pelas

empresas de credito, financiamento e investimento;

a contribuigao de cada instituigao seria proporcional

ao valor de suas letras de c^mbio em circulaqao;

as iinportSncias aportadas ao Fundo seriam consideradas

como despesas nas declaragoes de Imposto de Renda;

a adesao ao Fundo seria compulsoria;

seria criada uma sociedade privada para administrar

o Fundo;

os recursos do Fundo seriam preferencialmente

dirigidos a aquisiQdes de Letras de Cambio;

o Fundo poderia intervir nas Empresas de Creditoz

Financiamento e Investimento para recupera?ao de

importfincias dispendidas; e

o Fundo seria designado como liquidante, caso o Banco

Central viesse a decretar a liquida^ao de alguma

associada.
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No periodo de Janeiro a outubro de 1988 vdrias reunides foram

realizadas por uma Comissao de tecnicos do Banco Central das dras

de normas e juridica, com representantes dos vSrios segmentos

componentes do sistema financeiro brasileiro.

0 objetivo dessas reunides era encontrar um denominador comum

para a criaqao efetiva de um mecanismo de garantia de depositos

que viesse a contribuir para a estabilidade do sistema financeiro

nacional.

Foram elaboradas diversas versoes para a cria^ao de tai

mecanismo. As vesperas da promulga^ao da Constitui?ao Federal em

outubro de 1988 a Comissao DEJUR/DIBAN tinha chegado a uma

proposta1 com as seguintes caracteristicas:

-cria(?ao do Institute Garantidor de Creditos com

personalidade juridica de direito privador com a

f inalidade de garantir os creditos contra as

institui?6es suas associadas em razao da decreta^ao da

interven^ao, da liquidapao extrajudicial ou falencia

1・A proposta representava a versao dos estudos realizados ati 06 de setembro de 1988, pela Comissao de
tecnicos Dejur/Diban.



da institui^ao insolvente;

garantia dos creditos contra os bancos comerciais

privados nacionais ou estrangeirosz dos bancos

comerciais publicos federais e nao federaisr dos

bancos de investimento, dos bancos de desenvolvimento t

das empresas de credito, financiamento e investimento

e das caixas economicas;

cobertura dos depositos a vista e a prazoz dos

depositos judiciais, dos certificados de depositos

bancarios e das letras de cambio;

a cobertura a cada pessoa fIsica ou juridica seria de

100% ate o limite de 3.500 0briga?6es do Tesouro

Nacional e de 80% para os valores que excedessem

aquele limite;

nao cobertura das obriga^oes contraidas em moeda

estrangeira, nem dos depositos interfinanceiros. Os

depositos em caderneta de poupanpa continuariam a ser

cobertos por Fundo especifico;
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° patrimonio do Institute seria constituido

principalmente por subscriqoes iniciais a titulo de

capital, e contribui^oes posteriores peri6dicas a

titulo de premio de seguroz feitas pelas instituiqoes

associadas ao Institute;

a administraqao seria exercida por um Conselho de

Administragao composto de seis membros, sendo dois

membros indicados pelo Banco Central do Brasil e os

demais eleitos entre associados;

seria permitida a concessao de adiantamentos de

recursos das Reservas Monetarias ao Institute em

caso de insuficiencia de reservas do Fundo;

seria permitida a concessao de adiantamento de

recursos do Banco Central ao Institute no caso de

insuf iciencia de recursos do Institute e das Reservas

Monetfirias;

o estatuto do Institute seria aprovado primeiramente

pelo Banco Central. Modificagoes posteriores no

estatuto soinente poderiam ser feitas com a aprova^ao

daquele banco;
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a garantia aos depositantes seria prestada atrav6s de

contrato a ser firmado entre o Banco Central e o

Institute;

os premios de seguro seriam determinados atraves de

criterios estabelecidos em regulamento pelo Institute

e aprovado pelo Banco Central.
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2. Estagio Atual dos Debates no Brasil

Com a promulgatyao da Constitui<jao Federal em outubro de 1988 os

estudos ate entao desenvolvidos tiveram que incorporar o

estabelecido naquela Carta Magnar especialmente quanto a nSo

utilizagao de recursos da Uniao no financiamento do mecanismo de

garantia de depositos.

Em mar?o de 1989 foi realizado em Sao Paulo o IQ Simposio

Internacional sobre Garantia de Creditosz Aplica?oes e Depositos.

Aquele simposio reuniu tecnicos, autoridades e empresarios

financeiros de varios paises como os Estados Unidos da America do

Norte, o Canada, a Suiqa, a Alemanha, a Inglaterra, o Japao e o

Brasil.

Alem das exposi^oes dos representantes dos paises convidados

sobre os mecanismos de garantia de depositos vigentes em seus

paises t foi apresentado pelas autoridades brasileiras； o estado

dos estudos e debates visando suportar o Congresso Brasileiro na

elabora^ao de lei complementar para a implanta^ao de um mecanismo

similar no Brasil.

Naquele simposio o autor deste trabalho (na qualidade de diretor

da Area Banc^ria do Banco Central e de coordenador do grup。 de 
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trabalho encarregado de elaborar as propostas ao Congresso) teve

a oportunidade de expor as ideiast conflitos e tendencias at6

entao doininantes^ • Os debates se centrarain nos seguintes pontos

estrategicos:

一 qual a forma juridico-administrativa adequada para o

mecanismo de garantia de depositos;

一 como o mecanismo deveria ser financiado;

- qual deveria ser a abrangencia da cobertura; e

一 como seria definida a relagao entre supervisao e

regulamentaqao bancaria e o mecanismo de garantia de

depositos.

Quanto a forma juridica administrativa de mecanismo predominava a

ideia de criatjao de um Fundo de Garantia aos Depositantes e

Investidores de car^ter associativo por parte das institui^oes

financeiras e com personalidade juridica de direito privado. 0

centro da discussao neste ponto era sobre se o mecanismo de

garantia deveria ser totalmente independentst ou se dependence，

1 • Buech i, Wadi co W. "Ref lex6es Sobre Seguro de Cr&iitos e Depdsitos" 11 Simpdsio Internacional Sobre Seguro
de Crddito. Apt icanoes e Depdsitos. Sao Paulo. Maio de 1989.
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dessa dependencia.

。principal argumento em favor da total independdncia era a

cldssica afirmacjao de que as institui?6es financeiras sSo as

maiores interessadas no sucesso do mecanismo, e que

instabilidades sao contrfirias aos interesses de todos os membros

do sistema.

Por* outro lado, contrapostas a ideia de total independenciaz eram

listadas as necessidades de resolver problemas de informaQao e

duplicaqao da aqao f iscalizadora sobre as instituiqdes

financeiras, alem dos aspectos de vantagens comparativas dos

bancos que tivessem representantes na dire^ao do fundo frente aos

demais bancos.

Para equacionar a questao da dire^ao do Fundo, a tendencia da

autoridade era recomendar a criaqao de um Conselho de

Administra^ao composto por representantes das areas de

fiscalizaqao e de normas do Banco Central. Tai composi^ao visava

adequar os requisites de gestao do Fundo com os de fiscaliza?ao e

supervisao do sistema financeiro.

。f inanciamento do mecanismo seria f eito a partir de uma

subscri<?ao de capital, e de contribui?6es periodicas e/ou

extraordinarias por parte das instituiqoes associadas. A 
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associagao ao mecanismmo seria volunt^ria por parte das

institui^des financeiras. A ideia da nao compulsoriedade de

adesao, entretanto^ caiu por terra com a edig。ao final de 1988

da ResoluQao n。 1.524 que criou os bancos mdltiplos. Como o

interesse das instituiqoes existentes foi muito grande (80% dos

bancos existentes se transformaram em banco mtiltiplos ao termino

do primeiro ano de vigencia da mencionada resolugao), e, como um

dos pre-requisitos para a transformaqao em banco mdltiplo era a

associa^ao ao mecanismo de garantia de depositos que viesse a ser

criado, na pratica, o mecanismo se tornou compulsorio.

A questao do f inanciamento suscitava, entretanto, grande debate

entre os representantes dos varies segmentos do sistema

financeiro. Representantes de alguns bancos argumentavam que nao

queriam Mpagar a cont a" do risco potencial de bancos com

portifolios nao tao conservadores. Outros argumentavamr na mesma

linha r que o novo sistema mais liberal de entrada no setor

(originario da Constitui^ao e dos proprios normativos do Banco

Central) trazia riscos adicionais, e tambem nao queriam Hpagar a

conta11 extra originaria desses riscos. As empresas de credito,

f inanciamento e investimento, por seu lad。, continuavam

insistindo na ideia da criagao de um mecanismo proprio de 

garantia de creditos para o setor.
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0 ponto estrategio das coberturas tambem enfrentava debates

conceituais iinportantes • Havia defensores de urn processo gradual

de cobertura, definindo porcentagens e patamares por cliente e

Por instituicyao financeira. Outros defendiam o processo gradual

de cobertura, porem com as porcentagens e patamares definidos por

clientes no sistema e nao por instituigao. Outros ainda,

entendiam que deveria ser estabelecido um limite pre-fixado de

cobertura, alem do qual o credor teria como recurso complementar

a habilita?ao junto a massa da instituigao falida ou liquidada.

0 debate quanto a abrangencia das coberturas ia ainda mais longe

ao se discutir se estas deveriam incluir somente os titulos

nominativos ou se tambem os titulos ao portador (que vieram a

desaparecer com a edigao do Plano Collor em marqo de 1990)・

Alguns ainda, entendiam que deveria haver participagao por parte

do potencial beneficifirio no custeio do mecanismo atraves do

pagamento de um premio adicional de seguro ao Fundo.

A relacjao estrategica entre a regulamentacyao e a supervisao

bancdria e o mecanismo de garantia de depositos seria facilitada

pela participagao dos representantes do Banco Central n。

Conselho de Administragao do Fundo.

Paralelamente a cria?ao do mecanismo de garantia de depositos, e

com o mesmo objetivo de fortalecimento do sistema financeiroz as 
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financeiras por parte

introduzir requerimentos de capital associados aos

riscos de portifolios (concentraqao de

qualidade das

garantias, etc.);

necessario.

tecnicos
Nenhuma
visando

Brasil.

da autoridade monet^ria eram:

distancia das instituigoes financeiras, visando o

papeisf geogrWfica, industrial r

de riscosz

ideia de relevfincia tinha sido acrescida aos debates

a aloca^ao de recursos das institui?6es financeiras;

Ate meados de 1991 os aspectos assinalados no mencionado simpdsio

a implantaq:ao de mecanismo de garantia de depositos no

Nesse contexto e que o autor deste trabalho se propde a

estabelecimento de aqoes preventivas quando

一 desregulamentar em termos de produtos e serviqos

de mar?o de 1989 permaneciam sendo a base dos debates entre

do governo, especialistas e einpresarios financeiros •

-aperfei(?oar os instrumentos de monitoramento a

tendencias de normatizaqao e fiscalizaqao das institui<?6es

^presentar as sugestoes que se seguem.
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At€ este ponto do trabalho, for am analisados os mecanismos de
garantia de depositos existentes em varies paises, o desempenho

das Reservas Monet^rias no saneamento do mercado finane©iro
brasileiro, os projetos de lei complementar em exame em meados de

1991 pelo Congresso Brasileiro, a revisao da teoria e dos

aspectos tecnicos dos seguros de depositos # o estado atual dos

debates e sugestoes de reformas em varies paisest as tentativas
de implanta^ao de tai mecanismo no Brasilt e o estado dos debates

sobre o assunto no pais.

0 embasamento decorrente dessas analises encaminha os fundamentos

para as sugestoes que se seguem visando a implanta^ao de um

mecanismo de garantia de depositos no Brasil. 0 mecanismo a ser

criado deve obedecer os principios de prote^ao a economia popular
e de veda^ao da participa^ao de recursos da Uniao estabelecidos

na Constitui(?ao Brasileira.

Como visto ao longo deste trabalho, h9 um grande numero de
orientaqoes estrategicas que precisam ser definidas para a
implantagao de um mecanismo de garantia de depositos em um pals.

Como 捉 mencionado, na quase totalidade dos paises, tai mecanismo
foi introduzido apos esses paises terem enfrentado fortes crises

banedrias com reflexes perversos sobre o funcionamento das suas 
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economias. A proteqao aos depositantes foi entao implantada como
resposta dos politicos desses paises a queda de confianqa do
pGblic。no conjunto das institui?6es financeiras. Poucos foram os

parses que nao se encaixaram nesse padrao de comportamento. Foi
visto tambem que, a excessao dos casos dos Estados Unidos e da

Checoslovaquia, os demais paises estabeleceram seus sisteinas de

garantia de depositos apenas nos ultimos trinta anos.

Apesar do aperfeic^oamento experimentado por esses mecanismos nos

ultimos dez anos r persiste ainda urn conjunto de questionamentos

examinados no Capitulo VI deste trabalho quef tem tornado a

atenqao de especialistas e autoridades dos varies paises.

Os questionamentos principals dizem respeito a maneira mais

adequada de def inir tanto a amplitude das coberturas dos
depositantes como o valor das contribuicjoes das institui^oes

financeiras f visando conciliar os objetivos de estabilidade d。

sistena e de protec^ao aos depositantesz com a necessidade de

preservar a competi^ao e a disciplina de mercado.

Como ja visto neste trabalho, a cobertura total incentiva tanto a
tomada adicional de riscos por parte de algumas instituiqoes

financeiras, como uma menor vigilancia dos depositantes com
relaqao ao nivel de risco dessas institutes ou, em outras
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palavras, a garantia total tira a percepqao de risco dos

depositantes, eliminando o controle (disciplina) qUe estas

tenderiam a exercer sobre as instituiqoes financeiras.

Por outro lador um sistema de contribui?ao uniforme tende a

favorecer institui(;6es mais agressivas em detrimento daquelas

mais conservadoras. Nesse sistema as instituigoes mais

conservadoras acabam subsidiando as instituiqoes de perfil mais

arriscado.

A questao central, portanto, no estabelecimento de um mecanismo

de garantia de depositos, e como conciliar os objetivos de

estabilidade e de protegao aos depositantes, sem eliminar a

percepgao de risco e, manter certa disciplina de mercado para

atingir uma competigao mais eficiente. Os conflitos sao muitos e

remontam ao dilema basico de uma decisao: conciliar risco,

liquidez e rentabilidade. Este trabalho, encaminha algumas

sugestoes para compatibilizar esses conflitos.

Fundo de Garantia de Depositos3.1 Cria9ao de Um

Banco Central eComo foi visto no

。 administrador

o Banco Centrale na Turquia. Em outros paisesfChile, na Holanda

do seguro de depositos, como na Argentina, no

Capitulo II, em muitos paises o
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exerce a supervisao sobre os fundos independentes existentes,

como no Mexico, na Espanha, na Inglaterra e no Japao. Uns poucos

palses criaram organismos independentes da autoridade monetdria,

como o Canada, a Venezuela e os Estados Unidos da America do

Norte.

Em todos os paises, a excessao da Alemanha e da Francpa o sistema

de garantia de depositos tem origem e e controlado pel。Estado•

No Brasil como visto no Capitulo III/ o Banco Central e quem

vinha exercendo essa fun?ao atraves da administragao dos recursos

das Reservas Monetarias.

Embora alguns defendam a criagao de um organismo privado

independente para a gestao do mecanismo de garantia de depositos

sob a alegagao de que as institui?6es financeiras sao as maiores

interessadas na estabilidade monetdria, ° fat。® 衣e os

argumentos quanto aos conflitos de interesse das instituiqoes com

relagao aos objetivos do fundoz e com rela^ao ao nivel de

credibilidade necessario junto ao publico, indicam que 盘 melhor

solugao para o caso brasileiro, a exemplo da quase totalidade dos

paises, e estabelecer um Fund© de controls estatal.
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A forma organizacional que deve tomar o Fundo e, entretanto,

dependents de qua is funqoes serao a ele atribuidas.

Sera o Fundo apenas um pagador dos depositos de institui?6es

insolventes, ou terS ele fungoes de fiscalizaqao bancSria? Poderfi

。 Fundo utilizar recursos para reabilitar instituiqoes

financeiras? Podera o Fundo intervir e trocar administradores de

instituicpoes financeiras ou apenas atuar como liquidante nomeado

ou sindico de bancos falidos?

Todas essas fungoes vem sendo exercidas ha mais de um quarto de

seculo pelo Banco Central do Brasil. 6 preciso portanto, nesse

contexto rever tambem o papel do Banco Central. Continuara aquele

orgao regulando a moeda e o cambio, e exercendo tambem a

regulamenta^ao, a fiscaliza^ao, o saneamento, a interven^ao e a

liquida^ao de institui?6es financeiras?

As respostas a todas essas questoes estao fora do escopo deste

trabalho, porem e importante ressaltar que a revisao dessas

funcjoes sera f atalinente realizada no bo jo da elabora?ao da lei

complement ar do sistema f inanceiro nacional conf orme preceitua a

Constituigao.
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° iiuportiante 臣 que sejam bein definidas as fundoes exercidas pel。

organisino gerenciador do Fundo de Garantia de Deposi'tos, daquelas

exercidas por outros organismos federais como o Banco Central, a

Secretaria do Tesouro e a Comissao de Valores Mobili^rios.

。 Fundo idealmente deve ser um organismo independente

desempenhando as f undoes de segurador de depositos e de

reabilitador, interventor e liquidante de instituiqoes

financeiras. Para atingir esse estagio entretanto, e necessario a

def iniqao de um cronograma de implantaqao com duraqao de um ou

dois anos, tendo em vista que o conhecimento acumulado ate aqui e

detido pelo Banco Central, e que o processamento das liquidaqoes

extra judiciais de instituigoes financeiras devera ser tambem

gradualmente transferido para o poder judiciario.

£ portanto recomendavel para que a implanta^ao do mecanismo de

garantia de Depositos nao demore muito mais tempo, que o mesmo

seja criado inicialmente como um fundo dentro do proprio Banco

Central (que def inira seu regulamento), mas que ao mesmo tempo

seja estabelecido um cronograma para torna-lo independente. Essa

formula . capta a credibilidade do publico no mecanismo a ser

criado.

A adesao ao Fundo deve ser compuls6ria, e incluir todas as

instituiqzoes captadoras de recursos junto ao publico, de tai 
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sorte que a distribui^ao de recursos entre os vdrios mecanismos

de captaqao seja ditada pela preferencia e necessidades dos

aplicadores e nao pela percepqao decorrente do seguro associado a

cada- instrumento de captaqao. 0 argumento fundamental para

suportar esta posiqao e o de que a prestaqao de servigos

financeiros e um bem publico cuja garantia deve ser obrigatoria a

todas as instituigoes financeiras. 0 objetivo de estabilidade da

oferta monetaria e melhor atendido quando todas as instituigoes

estao cobertas. A prote^ao dos depositos de institui(?6es

financeiras nao bancarias (porem captadoras de depositos do

publico) , e importante para eliminar vantagens comparativas que

os bancos comerciais segurados teriam sobre as demais

institui?6es no caso de ausencia de seguro para os depositos

destas ultimas.

3.2 Financiamento do Fundo

Como foi visto no Capitulo II # e muito difIcil estabelecer um

nivel apropriado para um fundo de garantia de depositos. Os

varios paises tem, por isso mesmor definido o nivel de reservas

de seus Fundos com。um porcentual do total dos depositos

segurados. Esse porcentual tem variado de pais para pais • Nos

Estados Unidos da America do Norte, por exemplo, existe um teto 
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de 1 f 5% e um piso de 1,25* previamente def inidos para essa

relaqao.

No Brasil uma proposta recente foi a de loshino1 que sugeriu como

requisite mlnimo de capitalizaqao do fundo a relaqao/ fundo de

seguro/depositos segurados de 1,2%.

Uma relaQao simplificada pode ser tomada tendo como base o volume

de utilizaejao das Reservas Monetarias em 1987 como decorrencia da

crise dos bancos estaduais em 1986. Naquele ano foi atingido o

nivel maximo de utiliza^ao de recursos federais no saneamento do

mercado financeiro das tres ultimas decadas. Foram dispendidos

3,4 bilhoes de dolares  no saneamento daqueles bancos atraves do2

regime de administraqao especial temporaria criado pelo Decreto-

Lei n2 2.321. Se aquele montante for considerador para fins

ilustrativosr como o nivel maximo de sinistro potencial em um

exercicio, pode se estabelecer uma rela?ao dele com o total de

recursos comprados do sistema (inclui bancos comerciais,

multiples, de invest imentof de desenvolvimento f sociedades

financeiras z sociedades de credito imobiliario e empresas de

1 • loshino, J., "Um Novo Desenho do Sistema Financeiro Nacional:" Diagndsticos e Sugestoes Alternativas Oara
Reformas. FIP-USP - Versao Preliminar. Release n1 2, Mar^o de 1991 pp. 156.

2 • Vide tabela 11 na pagina 99 deste trabalho.
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arredamento mercantil) da ordem de 192 bilhoes de dolares^z para

se estimar, ainda que de forma rudimentar, o nivel de reservas do

Fundo. A relaqao sinistro/recursos comprados encontrada e de

1,77%.

Examinando a experiencia de certos paises e a do nosso proprio

pais nas ultimas tres decadasz poderia ser estimado um nivel de

reservas para o Fundo da ordem de lz5% do volume de depositos

seguraveis. E evidente que uma serie de fatores conjunturais e

sazonais podem influir no potencial futuro de utilizagao de

recursos do Fundo f porem como sera visto nas sugestoes mais

adiante, sera necessario desenvolver uma regulamentaqao prudencial

e manter uma certa disciplina de mercado para minimizar essa

potencial utiliza^ao de recursos.

Estabelecido o valor do Fundo e necessario entao definir qual a

forma de capitaliza-lo. Deve ser definido o capital inicial, quem

vai aportfi-lo e de que forma, bem como o sistema de contribuigoes

ao Fundo.

De uma forma ger al em outros paises o capital inicial tem sido

subscrito ou finaneiado pelo Governo Federal (Banco Central ou

Tesouro) como nos casos do Canada e dos Estados Unidos da America

1 • Dados Consol i dados da Austin Ass is para aprox i madamente 95% do sistema finance! ro. 
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do Norte (que foram reeinbolsados apos varios anos) ou por uina

conbinaQao de recursos das institui(?6es financeiras e do governo,

como nos casos do Japao, da Espanha e da Venezuela. Na Turquia e

na Holanda por seu lado, no caso de quebra de uma instituicjao

financeira, o governo paga os depositantes e depois e reembolsado

pelos bancosz nao existindo um Fundo previo de sustentagao.

No Brasil, entretanto, a exemplo da Inglaterra esta vedada a

participaqao de recursos da Uniao no financiamento do Fundo. Alem

diss。， como foi visto no Capitulo III o Imposto Sobre 0pera?6es

Financeiras que desde a sua instituigao servia como fonte de

custeio para o saneamento do mercado financeiro, deixou de ter

sua ef icacia com a promulgaqao da Constitui^ao em 1988.

Assim o capital do Fundo devera ser constituido majoritariamente

de recursos advindos das institui^oes financeiras associadas.

Esses recursos podem ser aportados estabelecendo-se um cronograma

para os tres primeiros anos de existencia do Fundo.

Algumas sugestoes podem entretanto ser examinadas para auxiliar a

formacjao das reservas do Fundo de Garantia de Depositos a ser

criado.
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A primeira sugestao diz respeito aos recursos do Fundo para a

Promoqao do Uso Adequado do Cheque - FUNCHEQUE. Aquele Fundo

criado em 1980 e constituido principalmente pela taxa de serviqo

cobrada sobre os cheques devolvidos, e embora administrado pelo

Banco Central, e de propriedade das instituiqoes financeiras. 0

uso de seus recursos regulado pela Circular nQ 1.590 do Banco

Central, esta destinado a patrocinar a divulgaqao do uso correto

do cheque. Os recursos desse Fundo poderiam mediante negocia^ao

entre o Banco Central e seus propriet&riosz auxiliar na

composi^ao do capital inicial do Fundo de Garantia de Depositos.

Em 31 de maio de 1991 o saldo do FUNCHEQUE era de Cr$ 31 bilh6esx

cerca de 110 milhoes de dolares.

Para dar uma ideia de grandeza, a F.D.I.C. iniciou suas

atividades em plena crise dos anos trinta com um capital inicial

de 289 milhoes de dolares, sendo 150 milhoes de dolares de

recursos emprestados do Tesouro americano e 139 milhoes de

dolares do "Federal Reserve11.

A segunda sugestao diz respeito a utiliza(?ao dos retornos de

recursos proporcionados para as Reservas Monetarias originarios

de acordos do Banco Central com os controladores ou compradores

de instituiqoes insolventes ou submetidas a° regime de

HdministraQao especial temporaria. A previsao de recupera^ao d。

desembolso (DL 1342) e da ordem de 593 milhoes de dolares ate o 
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e

necessario haver uma ser

elaborada.

A terceira diz respeito ao estabelecimento de uma linhasugestao

de credito nstand by" do Banco Central ou do Tesouro Nacional

para uso do Fundo em caso de insuficiencia de sens recursos. Como

mecanismos

Argentina, Chile, Mexico, Venezuela, Espanha, Canadafos casos da

linhas de credito do governo reforQam a credibilidade do publico

nos mecanismos de garantia de depositos.

de garantia de depositos em caso de necessidade. Sao

Capitulos II e V quase todos os paises possuem umavisto nos

credito em aberto do governo, utilizavel pelos

provisao na lei complementar a

utilizaqao desses recursos potenciais

linha de

ano de 1998 conforme estudo do DEPAD/COTEC do Banco Central

Brasil1.

Holanda, Belgica e Estados Unidos da America do Nortex Essas

No Brasil por causa da proibi<;ao Constitucional de utilizapao de

recursos da Uniao, essa linha de credito deve ser definida em lei

complementar e caracterizada como um emprestimo reembolsavel.

Essa linha de credito constitui importante aspecto para a

formagao da percep?ao dos depositantes quanto a seguranga do

mecanismo de garantia de depositos, e deve ser entendida com。um

l.I.O.F. -Evotupao Anual das Reservas Monetiri.s e sua AplKa?ao no SaEt。dos Mercados financeiros <

de Capitals. BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEPAD/COTEC 2* Semestre de
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instrumento auxiliar necessario a manutengao da estabilidade

monetaria. Essa linha de credito substitui, no caso brasileiro, a

figura dos emprestimos iniciais concedidos pelos Bancos Centrais

e Tesouros de outros paises a seus mecanismos de garantia de

depositos. E portanto, mantida a credibilidade sem a necessidade

de aportar previamente recursos para o Fundo.

A decisao seguinte a ser tomada e quanto ao estabelecimento das

contribui^oes a serein pagas pelas institui?6es associadas ao

Fundo de Garantia de Depositos. Como visto no Capitulo V hd

quatro tipos de contribuigoes a serein fixadas. A contribuigao

inicial das institui^oes existentes a epoca da constituiqao do

fundo, a contribuigao de admissao ao fundo para novos entrantes

no mercadoz as contribuigoes periodicas, e as contribui?6es

especiais.

A contribui^ao inicial deve ser uma fun?ao do valor atribuido ao

fundo, dos eventuais aportes sugeridos anter iormente, e do

cronograma estabelecido para a capitaliza^ao do fundo. Uma

sugestao de contribuiQao inicial da ordem de 0,01% do capital de

cada instituiQao esta contido no trabalho da Comissao criada pel。

Decreto n。91.159, e mencionada anteriormente neste Capitulo.
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a exemplo dos demais

paises, no caso de ocorrencia de algum sinistro (quebra de

institui^ao) que comprometa o nivel minimo de reservas do Fundo.

Essas contribui^des especiais podem ser precedidas de um

adiantamento de reservas ao Fundo por parte do Banco Central ou

do Tesouro Nacional nos casos considerados prior itfirios 土

preservat^ao da conf ian?a e estabilidade monetfiria.

A contribui<?ao de admissao pode ser estabelecida como uma rela^ao

porcentual do capital autorizado da nova institui^ao multiplicado

pela alavancagem estimada por esta instituigao ao fim do primeiro

ano de atividades. Sobre essa base estimada aplicar-se-ia o

percentual de contribuiqao utilizado para as instituigoes em

funcionamento ・

Os premios periodicos ten sido em quase todos os paises

calculados como uma relaqao porcentual do total de depositos e

creditos segurados. Em alguns casos tem sido estabelecidos tambem

limites minimos de contribuigao para cada instituiqao. A tabela a

seguir mostra os percentuais de contribui<?ao estabelecidos em

alguns paises sobre os depositos e creditos segurados.
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Alemanha _ 0,03%

Argentina _ 0,03*

Canada _ 0,033%

Chile _ 0,0625%

Estados Unidos - 0,15%

Inglaterra _ 0,3旨

Japao _ 0,012%

Mexico _ 0,02%

Turquia . 0,05%

Venezuela _ 0,05%

Essa formula uniforme de calcular o valor das contribuiqoes tem

recebido crescentes criticas (vide Capitulo VI) de especialistas,

sob o argumento principal de que ela leva a que as instituigoes

de perfil mais arriscado sejam subsidiadas as expensas das

institui^oes administradas de forma mais conservadora. Portanto,

essa formula de determinagao das contribuigoes nao leva em conta

° risco de cada instituigao. Todas as propostas recentes

encaminham sugestoes de que na determinaqao das contribuiqoes,

seja incorporada o risco de cada instituigao, levando portanto a

um sistema de contribui?6es diferenciadas de acordo com o risco

d。 portifolio de cada instituiqao. Todos admitem a existencia de

dificuldades tecnicas para a adequada aferi^ao dos riscos de uma

instituicjao f inanceira, porem insistem em que os mecanisinos de 
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aferiqao de riscos hoje existentes devem ser aperfeigoados para

auxiliar na determinaqao das contribuiqoes aos Fundos de Garantia

de Depositos. (Vide discussao no Item 3.2 do Capitulo VI).

Nos Estados Unidos as propostas de reformas preveem a utilizaqao

de mecanismos de analise da saude economico-f inanceira das

instituiqoes, jW conhecidos como o “CAMEL” - Capital, Assets,

Management, Earnings and Liquidaty.H

No Brasil uma formula para caminhar nesse sentido pode ser a

utilizaqao do INDCON, mecanismo recentemente concebido a

semelhancja do "CAMEL” para aferir a saude economico - financeira

das instituiqzoes financeiras. 0 INDCON pode ser um instrumento

para auxiliar na determina^ao de taxas deferenciadas de seguros

de depositos, uma vez que com base em tecnica estatistica

sofisticada t pondera diversos indicadores economico-financeiros

previamente definidosz estabelece um "ranking" por segmento de

atuacjao da institui^ao, classif icando-os em cada segmento,

segundo sua eficiencia economico-financeira. £ evidente que a

tecnica utilizada embora sofisticada； sofre do problema da

qualidade dos dados de que se utiliza. Bases historicas contabeis

sSo sabidamente imperfeitas e muito deve ainda ser investido no

seu aperf eiQoainento • De qualquer forma essa s a tendencia

universal, e no Brasil o INDCON pode, dentro das limitagoes

expostas, desempenhar o papel de aferidor de riscos das 
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instituiqoes num sistema de defini^ao de contribui(?6es de seguro

de depositos.

A determinaqao das contribuiqdes ao Fundo de Garantia de

Depositos devez portanto, ser obtida pela combina?ao de uma taxa

constante aplicada sobre uma base correspondente ao total dos

depositos e creditos segurados de todas as instituigoes

financeiras, com uma taxa de premio por risco de cada instituiqao

apurada com base em metodologia gerada a partir d。INDCON. t

important© tambem a autoridade investir no aperfei?oamento d。

INDCON e de outros instrumentos de monitoramento da performance

economico-f inanceira-operacional das institui?des f inanceiras

visando o melhor dinensionamento do risco destas institui?oes.

3.3 Cobertura de Riscos

Ao se considerar a estabilidade da oferta -netaria com。objetivo

macroecononico relevante a sugestao e que o Fundo de Garant：a

deve cobrir tambem todas as institui(;oes f inanceiras na

 " ico. bem como todas as
banc^rias captadoras de recursos P

.—5 o uisand。 estabelecer
modalidades de instrumento de capt ? ‘

equidade eliminando eventuais vantagens comparativas de umas 

instituigoes sobre outras 
ou de uns instrumentos sobre outros. A
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exclusao de qualquer tipo de deposito torna o mecanismo

vulneravel a uma corrida sobre os depositos nao cobertos pelo

segux,o enfraquecend。o mecanisino de garantia de dep6sito frente

a。 seu objetivo de auxiliar a estabilidade monetdria. A

abrangencia da cobertura entretanto deve ser melhor examinada.

A maioria dos paises tem adotado formaImente um sistema parcial

de cobertura de depositos, embora na pratica, a a<?ao das

autoridades implique na concessao de uma garantia de 100%,

especialmente nos problemas envolvendo grandes bancos (vide item

2.2 do Capitulo IV) . Essas aqoes tem sido criticadas de forma

crescente e tem inspirado as recentes propostas de alteragao do

sistema de coberturasz especialmente no caso americano, como pode

ser observado na mencionada proposta BUSH de reforma do sistema

financeiro daquele pais.

Como ja visto no Capitulo VI a cobertura total incentiva tanto a

toinada adicional de riscos por parte das institui^oes

financeiras r como uma menor aten^ao dos depositantes com relagao

ao risco dessas institui?6es. A garantia total, portanto, retira

a percepQao de risco dos depositantes, eliminando o controle

(disciplina) que estes normalmente exerceriam sobre as

institui^oes financeiras.
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A cobertura parcial ,,efetivaK tende por seu lado, a propiciar a

disciplina de mercado, pelo poder que depositantes (especialmente

os grandes depositantes) tem de retirar seus depositos das

instituiqzoes que forem percebidas como mais arriscadas. Esse

poder dos depositantes gera uma disciplina de comportamento por

parte dos administradores das instituigoes financeirasf evitando

a ocorrencia do risco moral ("moral hazard11) discutido no

Capitulo VI.

Uma sugestao para lidar com esse problema na criaqao do Fundo de

Garantia de Depositos no Brasil, e criar um sistema de coberturas

com as seguintes caracter 1 sticas:

—estabelecer um limite maximo absolute para a cobertura

integral de forma a protegee os pequenos depositantes;

 estabelecer um sistema parcial de reembolso para os

valores que excederem o limite maximo para a

cobertura integral;

-estabelecer um limite maximo para cobertura por pessoa

(fisica ou juridica) e nao por conta bancaria (esta e

tambem uma das propostas do projeto BUSH para。cas。 

americano)・ Deve ser estabelecida apenas com
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limitaqao por instituiqao financeira ao inves da

proposta americana de limitaqao para depositos de uma

mesma pessoa em todo o sistema financeiro;

一 estabelecer uma modalidade de tratamento de depositos

de instituigoes insolventes similar ao •'pagamento

modif icado11 introduzido recentemente pelo F.D.I.C., o

qual limita a ago do Fundo ao valor estimado de

garantias e patrimonio da instituiqao liquidada. Essa

modalidade precisa entretanto, ser aperfeigoada para

lidar com eventuais quebras de grandes bancos e de

bancos estaduais.

Essa sugestao objetiva conciliar os aspectos de confiabilidade no

sistema, de garantia a pequenos depositantes e de manter uma

certa disciplina de mercado pelos grandes depositantes.

3.4 Inter—rela^ao entre o Mecanismo de Garantia de Depositos e ■

Fiscaliza^ao Bancaria

Um mecanismo de garantia de depositos para ser eficiente 

necessita ter poderes para acompanhar e inf luir nas 

^dministraQoes das institui^oes financeiras. Se esses poderes nao

puderem ser atribuidos de imediato ao organismo gestor do Fundo 



214

de Garantia, entao deve ser estabelecida uma rela?ao formal com

as autoridades competentes (no caso o Banco Central do Brasil e a

Comissao de Valores Mobiliarios) visando a padronizacjao de

criterios de aferi<?ao da saude economico-f inanceira e do

desempenho das instituicjoes financeiras.

Nos varies paisesz esses poderes sao exercidos de forma variada.

Nos Estados Unidos e Canada, os Fundos dispoem de amplos poderes

para supervisionar, intervir e administrar liquida?des de

instituiqoes financeiras, enquanto que em outros paises esses

poderes sao exercidos pelo Banco Central ou pelo Controlador de

Bancos como nos casos da Argentina, Mexico, Chile, Venezuela,

Inglaterra, Belgica, Holanda e Japao.

Na sugestao feita para a organiza?ao do mecanismo no Brasil essa

relagao e de principio facilitada pelo fat。de que seria o

proprio Banco Central o gestor inicial do Fundo. Quand。

entretanto, o Fundo se tornasse um organismo independente do

Banco Central haveria a necessidade de definig。d。seu papel

quanto 4 fiscalizaqao de instituiqoes financeiras. Caso ° fund。

nao venha a observer as fun?6es de fiscalizag。de instituigoes

f inanceiras, seria aconselh^vel que no seu corp。de

administradores estivessem presentes representantes das Wreas de

normas e fiscalizaqao do Banco Central para permitir a integral。 
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3.5 Regulamentagao Prudencial

A experiencia internacional tem mostrado que nos ultimos anos as

autoridades regulamentadoras tem colocado crescente enfase no

reforqo do capital das instituigoes financeiras ao inves de

enfatizar o controls das atividades daquelas instituiqoes. 0

controle de atividades e a baixa capitaliza(?ao tem sido em muitos

casos os responsaveis pela quebra dessas instituiqoes. Esse foi o

caso ocorrido nos Estados Unidos onde hoje predomina um consenso

de que a regulamentaQao do capital distorce muito menos e tem um

custo de ef iciencia mais baixo do que as restri?6es de

atividades】.

A maior liberdade de atividades das instituigoes financeiras na

presencja do seguro de depositos requer entretanto, um refor^o da

regulanentaQao prudencial • Este refor^o tem sido a preocupacjao

das autoridades de vdrios palses como a Inglaterrat o Chile, o

Mexico, a Venezuela e os Estados Unidos da America do Norte.

1 • HARAF, Wi 11 ian. Segur。de Depdsi tos: A ExperiOncia Norte-Americana. I1 Simposio Internacional de Seguros
* Cr^ditos, Depositos e Apticanoes. Sao Paulo. Mar^o de 1989.
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No Brasil essa tem sido tambem uina das preocupaQoes das

autoridades brasileiras nos ultimos anos. Foram introduzidas

entre outrosz novos criterios para a concentragao de riscos de

credito com relaqao ao patrimonio liquido e total de creditos,

para o provisionamento de creditos duvidosos e, para o destaque

de capital por segmento de negocios.

A sugestao e para que esses principios sejam refor?ados nas

futuras regulamentagoes, e que se invista no aperfeicjoamento de

tecnicas de avaliagao do desempenho economico-f inanceiro-

operacional das instituiqoes financeiras. Resistencias poderao

existir quanto ao aprofundamento da regulamentagao prudencialr

mas sem duvida esta e preferivel a regulamentagao de controle de

atividades que inibe a competi^ao e nao favorece os consumidores •
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CAPITULO VIII

CONCLUSOES E RECOMENDA^OES
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0 objetivo deste trabalho e contribuir para o desenvolvimento e a

an&lise de mecanismos de garantia de depositos e, em especial

encaminhar sugestoes para atender o disposto no Capitulo VI do

Artigo 192 da Constituicjao Brasileira quanto ao estabelecimento

de um fundo ou seguro de depositos no Brasil.

Conclusoes

A garantia de

■u 日cu p-feitos contaminaqa。e pi*。-
que estes provoquem, atraves dos e

v , — £or»hamento de outras institui^oes •
paga<?ao de pSnico bancdriof ° fech

Como foi visto, ha pelo menos quatro argumentos fundamentais

que justificam a existencia de um mecanismo de garantia de

depositos em institui?6es financeiras.

0 primeiro argument。e que dentro de um enfogue -croeconomico a

existencia de um mecanismo de garantia de depositos evita, ou

pel。nenos reduz, fortes alteragoes na base monetaria advindas de

quebras de institui^oes financeiras ou dos reflexos negativo

gerados por uroa corrida bancaria generalizada- 

・ 卜-c dpstino de institui?6es
depositos ao distinguir entre

financeiras problemdticas e a seguran(;a dos depositantes, evita
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O segundo argumento e que a existencia de tai mecanismo cria

condiqdes adicionais para a preservagao da competiqao entre as

instituigoes financeiras.

0 terceiro argumento, proteger os depositantesr tem sido o

objetivo explicito para a criatjao de mecanismos de garantia de

depositos, apesar de, sob o ponto de vista maroeconomico, nao ser

o de maior relevancia quando comparado ao objetivo de

estabilidade monetaria. Ainda assim tem sido o argumento politico

preferido nos varies paises para fundamentar a criagao de tais

mecanismos .

0 quarto argumento e a necessidade de proteger a poupanga

agregada pois a confian<?a do publico e um elemento basico para a

forma^ao de poupanqas, e para o desenvolvimento de um sistema

financeiro est^vel e consolidado.

A maioria dos mecanismos criados e estatal, como nos casos da

Argentina, Chile, Mexico, Venezuela, Espanhaz Inglaterra, Canada,

Estados Unidos e Turquia. Ha um equilibrio entre os casos de

adesao volunt&ria e de adesao compulsoria ao mecanismo. Mexicor

Inglaterra, Canada, Estados Unidos, Japao e Turquia tem sistemas

compulsorios de adesao, enquanto que a Argentina, Chile,

Venezuela, Alemanhar Franqa, Holanda e Belgica tem sistemas 



220

voluntaries de adesao. 0 mecanismo espanhol embora apresentado

como voluntario recebeu adesao total porque as instituiqdes nao

filiadas perdem o direito ao uso do redesconto no Banco Central.

A quase totalidade dos paises estabeleceu o mecanismo atraves da

criaqao de um fund。，com excessao da Belgicaz Holanda e da

Franqa. Na maioria dos casos os mecanismos foram implantados apos

terem experimentado fortes crises bancarias como nos casos do

Chile, Venezuela, Espanhaz Inglaterraz Canadaz Estados Unidos e

Turquia. Em todos os casos foi utilizado o argtunento da

necessidade de proteger os depositantes para evitar uma quebra

total de confian?a no sistema bancarioz e portanto, prevenir um

descontrole monet^rio.

Alguns aspectos dos mecanismos existentes tem sido questionados

por especialistas, especialmente quanto a definigao da amplitude

das coberturas e do valor das contribuigoes das instituigoes

financeiras.

No Brasil o mecanismo das Reservas Monet^rias utilizado pelo

Banco Central no saneamento do mercado financeiro ate 1988,

propiciou recursos e margem de seguran^a adequados para atender

os propositos para os qua is o mecanismo foi idealizado,

ressaltando da analise realizada no Capitulo II que, as reservas

acumuladas superaram os desembolsos efetuados e que as
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advento da Constitui?aoCom

monetarias vdrios projetos tem sido

sugerindo a criagao de umelaborados mecanismo de garantia de

depositos. A tendencia do legislador partir dos

no

tecnica do

Banco Central.

Apos analisar algumas propostas anteriores o autor apresenta no

Capitulo VII sugestoes para o estabelecimento de um mecanismo

garantia de depositos no Brasil, que sao em sintese:

estabelecer um Fundo de Garantia de Depositos de

controle estatal;

foi extinto e desde entao

Congresso Nacional era a de remeter a definiqao

de 1991

verificada a

mecanismos das reservas

assunto para a elaboraqao de um regulamento supervisionado pelo

projetos de lei complementar existentes em meados

-distinguir em legislaqao, claramente, as fungoes

exercidas pelo organismo gerenciador cio Fundo de

Garantia de Deposito daqueles exercidos por outros

organismos federais como o Banco Centralf a

Secretaria do Tesouro

Mobiliarios;

e a Comissao de Valores
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idealmente o Fundo deve ser um organismo independente

desempenhando as funqoes de segurador de depositos e

de reabilitador, interventor e liquidante de

instituiqoes financeiras. Inicialmente entretantoz e

conveniente que o Fundo seja administrado pelo Banco

Central que e quem detem o conhecimento acumulado;

a adesao ao Fundo deve ser compulsoria e incluir todas

as instituigoes financeiras captadoras de recursos

junto ao Fundo;

o Fundo deve ser estabelecido no nivel de 1,5% do

volume de depositos seguraveis;

o capital do Fundo deve ser constituido: (a) pelas

contribuicjoes das instituigoes associadas, (b) pela

incorpora^ao dos recursos do FUNCHEQUE, mediante

negociacjao do Banco Central com as instituigoes

f inanceiras e (c) pela absor(?ao dos retornos de

recursos para as Reservas Monetarias previstos ate

1998;

definir em legislaqao uma linha de credito Hstand by11 

do Banco Central ou do Tesouro Nacional ao Fundo a ser
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utilizada em casos de necessidade. Essa linha de

credito facilita a credibilidade do pdblico no

mecanismo de garantia.

estabelecer um sistema misto de contribuigoes, atraves

de

instituiqoes financeiras)

estabelecer

integral de forma a proteger os pequenos depositantes;

estabelecer

valores que cobertura

integral;

um limite maximo para coberturaestabelecer por pessoa

bancdriaz(fIsica ou

considerar o limite por institui^ao financeira;

um sistema de reeinbolso parcial para os

excederem o limite maximo para

um limite maximo absolute para cobertura

outra tecnica confiavel de aferiqao de risco

de depositos segurados, com uma taxa de premio

risco apurada com base na metodologia do INDCON

juridica) e nao por conta

da combinagao de uma taxa fixa aplicada sobre o total

estabelecer modalidade de tratamento de depositos de

institui(?6es insolventes similar a。 npagainento 

modificad。” introduzido recentemente nos
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Unidos da America do Norte.

Essas sugestoes objetivam conciliar os aspectos de confiabilidade

no sistemax de garantia a pequenos depositantes e de manter uma

certa disciplina de mercado pelos grandes depositantes.

Alem dessas sugestoes e importante ainda refor?ar a

regulamenta^ao prudencial tendo em vista a tendencia de maior

liberdade de atividades por parte das institui?6es financeiras. A

sugestao e reforqar os principios de regulamentagao prudencial

desenvolvidas nos ultimos anos no Brasil, bem como insistir no

aperfeiQoamento de tecnicas de avalia(?ao do desempenho

economico-financeiro * operacional das instituiqoes financeiras.

Resistencias existirao quanto ao aprofundamento da regulamentaqao

prudencial e de refor?o da capitalizagao/ porem e preferivel esta

a regulamentagao de controls de atividades que inibe a competigao

e nao favorece os usuarios do sistema.

Recomenda9oes para Futures Estudos

Este e um dos primeiros estudos sobre garantia de depositos

realizado no Brasil a nivel academico. Evidentemente o estudo nao

ten a pretensao de esgotar o assunto. Na realidade ha varies

aspectos por ele nao abordados e que requerem maior investigaqao.
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-definir o nivel ideal de um Fundo de Garantia de

Depositos;

- aperfeiqoar os metodos de aferiqao do risco de uma

instituiqzao financeira para fins de determina(?ao das

contribui?6es diferenciadas ao Fundo de Garantia de

Depositos;

-definir uma adequada politica de fechamento de

instituiqoes financeiras insolventes; e

-definir criterios de como lidar com a falencia de um

grande banco ou de bancos estaduais.

Por ultimo r considerando-se que este trabalho foi apoiado

fortemente na teoria e prfitica dos mecanismos de garantia de

depositos existentes em uma amostra de paisesr e, na experiencia

propria do autor durante o periodo em que exerceu o cargo de

diretor do Banco Central, e possivel que nas sugestoes oferecidas

para o caso brasileiro tenham ocorrido imperfeiqzoes originarias

da visao pessoal do autor• 0 presente trabalho, portanto, deve

ser entendido como uma contribui(?ao inicial ao desenvolvimento de

m mecanismo de garantia de depositos no Brasil.
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