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INTRODU<,::AO 

Esta dissertavlio, em parte, representa urn esforvo de continuidade de meu projeto de 

pesquisa de Iniciavlio Cientifica desenvolvido na Universidade Estadual Paulista, no Depto 

de Economia do campus de Araraquara 1. 

Ao terminar a graduavao, decidi aprofundar minhas inquietaV(ies academicas a partir 

de uma abordagem multidisciplinar, a qual encontrei no programa de p6s-graduavlio em 

Politica Cientifica e Tecnol6gica desta instituivao, uma vez que se fundamenta numa 

analise coesa das ciencias economicas e sociais. Esta escolha fez-se necessaria, dado as 

caracteristicas inerentes ao setor de telecomunicavoes, imbuido de importiincia tecnol6gica 

sem precedentes, com seus reflexos na dinamica economica nacional, bern como nas 

transformaV(ies no modo como a sociedade se comunica e se relaciona. 

Setor estatai durante mais de duas decadas, as telecomunicaV(ies demandam urn 

entendimento do papel do Estado, seja no desenvolvimento hist6rico do setor e ou na 

identificavlio de seu limite de atuavao, ap6s realizadas as privatizavoes, levando em conta 

as distinvoes entre os paises. Ausente o Estado, a questao esta em identificar de que forma o 

Brasil insere-se ou e inserido no contexto internacionai, diante da emergencia de novas 

rela¢es comerciais e contratuais entre os agentes de telecomunicavoes e especiaimente em 

decorrencia do estabelecimento de novas regras regulat6rias. E mais, de que forma o Brasil 

vai conseguir realizar as promessas de universalizavao num contexto competitivo. 

A ideia iniciai deste trabalho era entender as novas relaV(ies estabelecidas entre as 

empresas multinacionais, produtoras de telequipamentos, e a inservlio dessas no mercado 

nacionai. Importava investigar ate que ponto o novo contexto reguiatorio influenciaria a 

dinamica tecnol6gica setoriai local. Ou seja, dado que e atraves da Anatel que 0 governo 

procura implementar politicas, de que forma multinacionais de telefonia seriam 

incentivadas a internalizarem as atividades que envolvam elevado conteUdo tecnologico, na 

tentativa de criar capacidade tecnol6gica e industrial para o setor? 

1 SCARPA SANTOS, 0.(2000); Os investimentos direto estrange ira no setor de te/ecomunicat;oes apbs as 
privatiz{lfoes e a liberalizafiio: uma analise a partir dos fluxos comerciais e das decisoes empresariais, 
Monografia -UNESP/Ini~o Cientifica!F APESP, Araraquara. 



Diante disso, tinhamos por hip6tese que as politicas publicas possuem papel 

limitado na determina.yao desta dinfunica, atuando de forma regulat6ria restrita, sem 

capacidade de determinar de forma mais efetiva as estrategias produtivas e tecnol6gicas das 

empresas. Isto porque havia urn entendimento que as novas rela.yoes sao resultado, por urn 

!ado, de mudan.yas de cariiter tecnol6gico - convergencia e intensifica.yao tecnol6gica - e 

politico privatiza.yao setorial. Uma caracteristica importante destas rela.yoes e que 

possuem fortes vinculos hist6ricos espraiados no mercado intemacional e que sao 

transferidos para o mercado domestico por meio das modalidades de atua.yao das 

subsidiiirias de telefonia instaladas nos respectivos paises. As decisoes estrategicas que sao 

tomadas pelas matrizes influenciam na dinfunica setorial daqueles paises que hospedam as 

subsidiiirias. Estas participam da "divisao intemacional do trabalho", agora assentada sob 

rela.yoes comerciais mais conexas, porem com seu cariiter seletivo de tarefas tecnol6gicas, 

definidas, dentre outros, segundo criterios de capacita.yao tecnol6gica e recursos humanos 

qualificados e baratos. Desta forma, as matrizes de telefonia permanecem com o conteudo 

relevante do processo de inova.yao tecnol6gica, conferindo diferentes tarefas as suas 

subsidiiirias. 

Embora as rela.yoes entre as empresas multinacionais e o mercado local fossem o 

objeto primeiro de minha observa.yao, continuidade de meu projeto de Inicia.yao e 

Monografia de final de curso de gradua.yao, o novo ambiente regulat6rio me possibilitava 

entender com mais propriedade outras questoes tao ou mais importantes no que se refere ao 

sucesso do redesenho do setor. A restri.yao do papel do Estado, concomitante com a 

amplia.yao do raio de influencia das estrategias das multinacionais e das novas rela.yoes 

comerciais que surgem em seu bojo, me levou a redimensionar a pesquisa para a questao da 

concorrencia, nao mais centrada na questao de urn suposto aprofundamento da dependencia 

tecnol6gica, mas a partir da discussao da universaliza.yao dos servi.yos. 

Assim, para alem de uma suposta influencia e pressao que as empresas de 

telecomunica.yoes dos paises desenvolvidos sobre o processo de liberaliza.yao do setor nos 

paises menos desenvolvidos, me chamou a aten9ao uma questao anterior a esta, qual seja, 

de que o novo desenho institucional seria ou nao capaz de cumprir as metas apresentadas 

no projeto original de mudan.ya institucional do setor. As pressoes externas, o papel das 
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empresas estrangeiras, entre outros atores e a~oes, n11o poderiam acontecer se n11o 

soubessemos quais os rumos institucionais que este novo modelo vinha tomando. 

Se as politicas implementadas para o setor desde a dt\cada de 602 foram decisivas 

para a composi~11o de urn complexo industrial de telecomunic~es que abrangia o Sistema 

Telebnis, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CPqD) e os fomecedores de 

telequipamentos multinacionais e nacionais, as mudan~s implementadas a partir da 

segunda metade da decada dos 90 foram decisivas para o setor. A entrada de novas 

empresas, a configur~o de uma situa~o de concorrencia, antes inedita na hist6ria das 

telecomunica~es, foram fundamentais e continuam presentes como desafios a serem 

enfrentados por paises como o Brasil. 

Desta forma, redesenhamos tambem nosso objeto, niio mais a partir de urn olhar 

apenas para as novas empresas, mas sobretudo para o novo ambiente regulat6rio 

internacional e nacional. 

Para tanto, esta disserta~11o esta dividida em cinco ~oos, sendo a primeira esta 

introdu~iio. A segunda ~o perfaz o primeiro capitulo, o qual trata das reforrnas das 

telecomunica~s em funbito intemacional tomando como estudo de caso os EUA, a 

Inglaterra e alguns paises latino-americanos. Na segunda ~o, o segundo capitulo 

apresenta a trajet6ria da politica publica de abertura das telecomuni~oes. 0 capitulo tres, 

terceira s~ao, descreve os principios norteadores da politica de abertura: a universaliza~ao 

dos servi~s e a introdu~iio da concorrencia entre as operadoras do setor. Na ultima s~ao 

sao feitas as considera~oes finais, pontuando as principais abordagens colocadas nesta 

disserta~ao. 

2 Cf. Wohlers, 1994, Maculan, 1981, Costa, 1991 e Pessini, 1986. 
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CAPITULO 1 - REFORMA DO SETOR DE TELECOMUNICACOES EM 

AMBITO INTERNACIONAL 

A partir da decada de setenta, a maioria dos paises detentores de s6lidas redes de 

telecomunicayoes iniciaram reformas institucionais, impulsionadas por urn conjunto de 

fatores, dentre eles a emergencia de novos neg6cios relacionados aos meios de 

comunicayiio (propiciados pelas revoluyoes tecnol6gicas ), e o surgimento de novos atores 

que preencheram nichos de mercado ate entiio inexistentes sob o paradigma da tecnologia 

anal6gica. Para melhor entender essas refoiTIIas, expressadas de diferentes formas nos 

paises, far-se-a urna previa discussiio contextual dos paradigmas tecnol6gicos. 

Tanto no surgimento quanto no desenvolvimento, o setor de telecomunicay5es 

caracteriza-se pela importancia das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). No 

ambito produtivo e gerencial a estrutura comercial ramifica-se em empresas prestadoras de 

servi9os e fornecedoras de telequipamentos, mas as re!ay5es entre essas empresas se 

mostram bern pr6ximas. A necessidade de coordenayiio entre os dois segmentos do setor 

decorre do alto custo despendido ern P&D, dos riscos advindos com este investimento, 

alem do entrosamento que as prestadoras e os fornecedores precisam ter na reslizacao e 

aplicayiio das inovac5es. 

1.1. Contexto Tecnico e Novas Rela~oes Comerciais 

A partir da evolu¥1io do setor, e possivel definir duas fases quanto ao 

desenvolvimento tecnol6gico, a fase anal6gica e a digital. 

A primeira fase perdurou ate a decada de setenta e caracterizou-se pela intensa e 

ativa coordenayiio entre as empresas prestadoras de serviyos e os fornecedores de 

telequipamentos. Segundo Wohlers (1994), em quase todas as grandes operadoras o modo 

de coordenayiio esteve baseado na "coopera91io dirigida", tambem denominada "quase 

verticalizayiio". A "coopera91io dirigida" manifestou-se nas areas tecno-operacional, nas 

atividades de P&D e no uso discriminat6rio do poder de compra das operadoras. 

Na area tecno-operacional, a transmissiio e a comuta91io envolvem tecnologias 

bastante complexas, exigindo intensas atividades de harmonizayiio, padronizaciio e 
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execuvil.o de normas, com a finalidade de compatibilizar os diferentes tipos de 

equipamentos presentes numa rede telefOnica. Em relavil.o as atividades de P&D, a 

coopera<;il.o entre o operador e o fabricante se da atraves do compartilhamento dos riscos e 

da incerteza que envolve o financiamento deste tipo de investimento. Por fim, quanto ao 

terceiro tipo de cooperavil.o, o poder de compra das grandes operadoras de servivo mostra

se como uma variitvel estrategica de politica cientifica e tecnol6gica, adotada pelos paises 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Outro fator que contribuiu para relavoes de estreita cooperavil.o foi a concentra<;il.o 

de mercado existente nos do is segmentos. Em relavil.o as operadoras, a estrutura de mercado 

esteve baseada em monop6lios publicos. Do !ado dos fornecedores, a concentravil.o de 

mercado foi estimulada por importantes barreiras a entrada existente nesta industria. Como 

exemplos, hit barreiras ligadas a tecnologia, uma vez que a empresa que primeiro entrar no 

mercado adquire vantagens de atribuir padroes tecnicos e normas, atraves da padronizavil.o 

dos equipamentos. Existem, ainda, outras barreiras tecnol6gicas como a aquisi<;il.o de 

patentes, as economias de escala nas areas de P&D e na fabricayil.o de equipamentos, alem 

do grande volume inicial de investimento. 

Pode-se verificar, desta forma, que a coordenavil.o baseada na "cooperayil.o dirigida" 

resultou na formavil.o de uma eficiente base tecnoprodutiva do setor de telecomunicavoes 

nos paises desenvolvidos, contribuindo de forma decisiva para o progresso cientifico e 

tecnol6gico3 No ambito das politicas industriais desses paises, houve a construyil.o, na fuse 

anal6gica, de verdadeiros complexos industriais de servivos e industrias de 

telecomunicavoes. Wohlers (1994) lista estes complexos em 7 importantes paises: 

• EUA: no plano nacional a American Telephone & Telegraph (AT&T) e Western 

Electric (verticalizavil.o no antigo Bell Systems), e no exterior: a partir de 1924, por meio 

da lntemaciona/ Telephone and Corporation (ITT)- pois ap6s esse ano a AT&T nil.o 

podia mais operar no mercado internacional; 

• Alemanha: Deutsche Telekom e especialmente Siemens; 

• Suecia: Televerkt ( operador sueco que mudou sua denominayil.o para Telia) e 

Ericsson, que possui uma arnpla presenva intemacional; 

' Cf. Wohlers. !994. 



• Japiio: NTT ( operadora) e a chamada familia Den-den, composta pela NEC, Fujitsu, 

Hitachi e Oki; 

• Inglaterra: ate a decada de 70, atraves da Post Office e das firmas Plessey, General 

Eletric Communication (GEC) e STC. Internacionalmente os sistemas de 

telecomunicacoes de suas colonias eram administrados por meio da entao operadora 

publica Cable and Wireless, privatizada em 1981; 

• Franca: France Telecom (operadora), que somente na decada de oitenta veio a 

constituir o braco industrial frances de sua articulacao, destacando-se o fabricante 

Alcatel; 

• Italia: integra91io vertical (empresa fabric.ante !tate!) dentro da STES (holding estatal 

que controla as telecomunicacoes ), mas com a presenc;a de outros fornecedores 

europeus. 

A segunda fase, conhecida como digital, surgiu a partir do final da decada de 

setenta. Em decorrencia da convergencia tecnol6gica entre as ciencias de telecomunicac;oes 

e de informatica e das mudancas das politicas industriais ocorridas de diferentes formas nos 

paises, houve urn rearranjo nas relacoes de coordenaciio entre as prestadoras de servic;o e os 

fornecedores de telequipamentos. Ha, assim, uma diversificacao das estrategias 

empresariais observadas nos dois segmentos. 

Na nova fase digital, as operadoras continuaram com as fases de operacao e 

desenvolvimento de rede e tambem com o desenvolvimento de novos servic;os. Contudo, 

pode-se identificar tres diferentes modos de coordenaciio: 

• Uma forma estrita de coopera<;ao entre as operadoras e os fubricantes, que as 

operadoras ampliam e se aprofundam na fubricayiio dos equipamentos; a AT&T 

americana representa urn exemplo deste tipo de coordenaciio; 

• Oposta a coordenaciio anterior, esta e desvinculada de qualquer relaciio estreita entre 

operadoras e fornecedores. Assim, a aquisicao de equipamentos pelas operadoras e 

determinada pelas relacoes de mercado; a British Telecom (BT), ap6s a privatiza<;iio e 

urn exemplo; 



• 0 ultimo tipo de coordenas;ao corresponde ao existente na fase analogica, no qual ha 

vinculos de cooperas;ao entre operadoras e fabricantes; a NTT japonesa foi a operadora 

que mais praticou esse tipo de coordenas;ao. 

Esses novos modos de coordenas;ao refletem uma nova dinfunica concorrencial no 

setor de telecomunicas;oes, marcado por profundas mudans;as tecnologicas (em diferentes 

niveis nos paises) e institucionais, em funs;ao das privatizas;oes ocorridas nos paises 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Os principais elementos que levaram a essa nova 

dinfunica concorrencial sao colocados por Zanfei', que identificou fatores de mudans;a de 

natureza tecnologica e de mercado. Segundo o autor, tais fatores atuam decisivamente sobre 

a dinfunica concorrencial das empresas do setor de equipamentos, principalmente em seus 

tres segmentos basicos: comutas;ao, transmissao e terrninais. Os fatores sao os seguintes: 

• Intenso progresso tecnologico ocorrido nos telequipamentos, por meio da 

microeletronica e do desenvolvimento de componentes optoeletronicos, influenciando 

todos os demais segmentos produtivos, principalmente os de transmissao (fibras 

6pticas, laser e novos materiais ); 

• As importantes economias de escala em P&D advindas com a introdus;ao das 

tecnologias de software, principalmente no segmento de comutas;ao; 

• Taxas de crescimento do mercado em funs;ao dos novos modos de coordenas;ao nas 

relas;oes de mercado. 0 crescimento nos segmentos de terrninais e bastante 

significativo, principalmente nas areas de equipamentos privados para comunicas;ao de 

dados e terrninais moveis (celulares). 

Fransman (2000), assim como Zanfei, discorre sobre a nova dinfunica concorrencial 

do setor de telecomunicas;oes. Entretanto, alem de apontar outros elementos de 

transforrnas;oes mais recentes, aborda as mudans;as de natureza tecnol6gica e institucional 

sob a 6tica dos papeis desempenhados pelos agentes no tocante a inovas;ao tecnologica. 

Segundo Fransman, o foco das atividades de P&D mudou sob dois aspectos: por urn 

!ado, houve a transferencia dessas atividades, em meados dos anos oitenta, das operadoras 

5 Zanfei, 1992; apudWoh!ers, 1994. 
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para os grandes fomecedores de telequiparnentos e por outro, ocorreu urna mawr 

flexibilizayao dessas atividades, que passararn a ser coordenadas de forma rnais 

descentralizada e interdependente. Isto porque, as operadoras globalizadas e tradicionais 

como AT&T, France Telecom, BT e NTT, e aquelas que entrararn no rnercado 

intemacional ap6s a decada de oitenta, como World Telecom, Qwest Communication, 

Level3 e Global Crosssing, passararn a responsabilidade do desenvolvirnento de tecnologia 

para ernpresas especializadas como Ericsson, Norte!, Lucent, Nokia, que tiverarn suas 

estrategias ernpresarias substituidas por urn rnaior gasto ern P&D e rnaior conexiio entre 

seus laborat6rios de pesquisa intemacionais. 

Assim, percebe-se urna maior flexibilizayao dos neg6cios entre os dois segrnentos 

de mercado, mesmo em economias mais fechadas como a japonesa. Desta forma, os 

contratos entre prestadoras de servi90 e fomecedores de telequipamentos adquiriram maior 

dinamica comparativamente a fuse anal6gica, em que esses vinculos eram mais estreitos e 

limitados as raizes nacionais5 

Tais rnudanvas estao relacionadas a globalizayao das atividades produtivas, bern 

como a convergencia tecno16gica, que se intensificou durante a decada de noventa. Se na 

fase anal6gica as operadoras realizavarn elevados investimentos ern P&D, nos ultimos anos 

estas empresas passaram a especializar-se no fomecimento de serviyos, ditando as 

tecnologias utilizadas e a serem fomecidas e desenvolvidas pelos fomecedores de 

telequipamentos. 

Diante disso, os vinculos entre os dois segmentos de mercado - prestadoras de 

servi<;:o e fomecedores de telequipamento e/ou tecnologia- permaneceram fortes, exigindo 

a coordenaviio no desenvolvimento de tecnologia numa estrutura de mercado quase

verticalizada, porem mais flexivel e sob tecnologias mais padronizadas intemacionalmente. 

Esta padronizayao levou ao acirramento da concorrencia, ern decorrencia das empresas de 

telefonia buscarem a diferenciayao dos seus produtos, ora rnais assemelhados. 

Tem-se, portanto, uma nova configurayao intemacional do setor nos paises 

desenvolvidos, refletindo na tomada de decisoes politicas, economicas e tecnol6gicas nos 

paises ern desenvolvirnento, como os latino-americanos. A estrutura de mercado caminha 

para a oligopoliza<;:iio das empresas operadoras - corn concorrencia acirrada por novos 

5 Cf. Fransman, 2000. 



mercados estrategicos no exterior - e do lado dos fornecedores de telequipamentos surgem 

novas formas de relavi)es com as primeiras empresas. Sao essas novas relacoes empresarias 

que influenciam na dinfunica do setor nos paises em desenvolvimento, onde a privatizacao 

contribuiu para o fortalecimento da atuacao das estrategias empresariais internacionais. 

Concomitante e intrinsecamente a essas mudancas tecnicas e mercantis ocorreram 

as transformavi)es de natureza institucionais, as quais desenvolveram-se a partir dos 

condicionantes hist6ricos de cada pais. Isto e, ao tratar dos diferentes desenvolvimentos das 

redes de telecomunicacoes dos paises desenvolvidos e em desenvolvimento, devem ser 

considerados as estruturas de mercado e industrial, o nivel de desenvolvimento das 

telecomunicacoes, o sistema politico do pais, o projeto politico e cientifico do governo e 

sua insercao internacional. 

1.2. Reforma do Setor de Telecomunica~oes em Ambito Internacional 

A estrutura do setor de telecomunicavi)es apresentou diversas configurac5es ao 

Iongo de sua hist6ria, seja no segmento do operador de servicos, seja no segmento 

industrial produtor de telequipamentos. Estas configuracoes abrangeram distintas 

dimensoes e estruturas de mercado, alem de diversas formas de regulacao publica e 

contornos institucionais6
. 

Apesar dos diferentes condicionantes hist6ricos inerentes a cada pais, ate a decada 

de 70, o setor de servicos estruturou-se, de forma publica ou privada, regulamentada como 

urn monop6lio, em praticamente todas as nacoes. Wohlers (1999) identificou cinco 

dimensoes que envolvem o modelo institucional das telecomunicavi)es, como colocado no 

Quadro 1.1. 

6 Cf. Wohlers, 1994. 
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Quadro l l - Dimensiies Institucionais e de Mercado 

IParametros do Modelo 
' 

Posi~iio l I Posi~iio 2 Posi~iio 3 

A. Estru!ura de Mercado I Monop6lio Oligop6lio 
Concorrencia 

' 
Ampla 

B. Subsidio Cruzado Forte Medio Fraco 

C. Propriedade 
Reparti9ao Ernpresa sob Empresa 

Publica Controle Estatal Privada 

D. Mecanisrno de Regulamentayao 
I Planejamcnto ()rgi!o de Auto-Regulavao 
I Central Regulamenta9i!o (do rnercado) 

I 

E. Internacionalizayao I Autarquia Intemacionalizayao Interuacionalizayao 
' (fechado) Passiva ativa ou defensiva ' ' Fonte: Wohlers, 1999:45 

0 rnonop6lio publico abrangia todas as etapas da cadeia produtiva, da produyao dos 

telequipamentos it prestayiio dos diversos tipos de servi9os de telecornunicayoes (posiyiio 

A 1 ). Tal estrutura perrnitia: 

• Intensa utilizayiio do rnecanisrno de subsidio cruzado' (posic;:iio B.!); 

• Propriedade publica do operador da rede (posi9oes C. I ou C.2); 

• Regularnentayiio do setor, exercida geralrnente de rnaneira implicita, o que irnplica 

uma regulayao no ambito do proprio organisrno (D.l) encarregado pelo setor, que 

correspondia na maioria das vezes ao Ministerio. 

Ate a decada de setenta, diversos paises industrialrnente avanc;:ados como, por ex, 

Fran9a, Inglaterra, Alemanha, Canada e Suecia, e ern desenvolvirnento como Mexico, 

Argentina, Chile, Peru e Brasil, adotararn o modelo de explorayi'io das telecomunicayoes 

por rneio do rnonop6lio estatal fechado, corn a cornbinayi'io Al, B.l, C.l, D. I e E.l. 0 

rnonop6lio era considerado fechado (posic;:oes E 1) dado que, ate este periodo -

principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial -, as operadoras de telecornunicayoes 

restringiarn-se aos respectivos mercados nacionais, isto e, nao eram ernpresas 

rnultinacionais. 

7 0 subsidio cruzado consiste no mecanisme de financiamento do segmento deficitario, servi<;o locaL por 
meio de segmentos superavitarios, interna(..'ional e interurbanos. 
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0 modelo institucional norte-americano distinguiu-se dos demais modelos 

intemacionais no que tange a propriedade e a regulal(ao, detendo combinayao A. I, B.!, C.3, 

D.2 e E.!. Isto porque, constituiu-se, desde sua genese, como urn monop6lio privado 

(posil(iio C.3) fortemente regulamentado por urn 6rgao independente (posil(iio D.2) -

regulamental(iio explicita. 

No caso dos paises europeus, houve urn periodo inicial curto de exploral(ao dos 

servi9os telefonicos pelo setor privado. Entretanto, a prestal(iio destes servi9os passou para 

o controle do Estado (foi logo estatizada), em virtude de motival(oes estrategicas, como 

seguran9a nacional, ou mesmo outras vinculadas a insuficiencia de recursos privados para a 

expansao da rede. Decorrente disso, em fins do seculo XIX, a gestiio do servi9o telefOnico 

tendeu a se igualar a gestao do ja existente monop6lio publico das redes postais e 

telegnificos, iniciando, desta forma, a era dos Post Telegraph and Telephone (PTT) 

europeus. Ao contrario dos paises europeus, nos Estados Unidos, a telefonia surgiu de 

forma nao vinculada aos servil(os postais, urna vez que a consolidal(iio do telefone como 

meio de comunical(iio adveio, em fins do seculo XIX, como urn desafio perante a 

predominiincia da rede telegrafica, que dominava o setor ate meados do mesmo seculo. 

Ja os paises latino-americanos, que no final de seculo XIX estavam inseridos no 

"modelo primario-exportador", encetaram a organizal(iio dos servii(OS de telecomunical(oes 

a partir de concessoes aos fabricantes norte-americanos e europeus. 

"Em geral, as multinacionais estabeleciam filiais de servir;os nesses paises como garantia para a 

formar;iio de mercados cativos para a exportar;iio de equipamentos. Entretanto, o mode/a de 

explorar;iio da infra-estrutura pelo capital externo nos pafses perifiricos latino-americanos adequou

se tfio somente Gs necessidades do nUcleo dindmico exportador dessas economias. No caso das 

telecomunicar;Oes, em particular, as operadores de propriedade estrangeira concentravam-se apenas 

nos troncos mats renttiveis, niio se propondo a estabelecer uma rede de comunicar;iio que integrasse 

os espar;os nacionais desses paises" (Wohlers, 1999:47). 

Diante dessas circunstiincias de limitada expansao da planta, somada ao quase que 

permanente conflito politico com os poderes locais, os servi9os de telecomunicayoes nos 

paises perifericos passaram gradativamente a ser administrados pelo poder publico, 

sobretudo nos latino-americanos, os quais, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 

diversificavam suas economias de acordo com o modelo de substituil(iio de importal(oes. 
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Sob 6tica estritarnente institucional, o rnodelo historico rnonopolista irnplernentado 

nos paises desenvolvidos houvera sido reproduzido, nurn periodo posterior, nos paises 

latino-arnericanos. 

Ern linhas gerats, portanto, a intervenyao estatal na presta9ao dos servtyos de 

telecornunicac;oes foi justificada pela natureza estrategica das telecornunicayoes como 

infra-estrutura fundamental para o desenvolvirnento econornico, alern de questoes politicas 

ou de seguran9a nacional. Ate os anos sessenta, os servi9os oferecidos erarn baseados ern 

tecnologia eletrorneciinicas, o que induzia a forrna9ao de urna estrutura de rnercado 

rnonopolica, sustentada teoricarnente pelo argurnento do rnonopolio "natural"8 

Todavia, ha que se considerar que, nos paises desenvolvidos, o papel desernpenhado 

pelo rnodelo historico de organizayao institucional foi de fundamental irnportiincia. F oi 

atraves deste rnodelo que estes paises viabilizararn tres objetivos decisivos, pontuados por 

Wohlers (1999): 

• Amp Ia expansao do serv190 teleronico, capilaridade actrna de 40 linhas/1 00 

habitantes, oferecido atraves de tarifus acessiveis a rnaioria dos usuarios, baseando

se tanto no rnecanisrno de subsidio cruzado, como tarnbern nas condi9oes de 

rnonopolio natural (urna imica ernpresa no rnercado e a configurayao que apresenta 

men or custo rnedio) na maio ria dos segrnentos de rede publica; 

• Fortalecirnento da industria nacional de telequiparnentos atraves do uso de poder de 

compra das operadoras orientado para o fortalecirnento de seus respectivos 

"carnpeoes nacionais", como na Alernanha (Siemens), lnglaterra (GEC, Plessey, 

etc), Fran9a (Alcatel) e Japao (NEC, Fujitsu e outros), ou entao por rneio da 

integra9ao vertical - servi9os, fabrica9ao de equiparnentos e P&D - como na Bell 

Company (atual Lucent); 

• Desenvolvirnento de P&D nas telecornunicayoes a partir da colabora9ao tecnologica 

entre os fabricantes e o operador de servi9os, alern de financiarnento por parte do 

operador da rede publica (experiencia que fortaleceu sobrernaneira os sistemas 

nacionais dos paises industrializados ). 

8 Cf Wohlers. 1999. 



Tais objetivos (universalizaviio, presenya de fornecedores competitivos - ou acesso a 

produtos via relaviio de troca exportaviio/importayiio - e realizaviio de atividades de P &D) 

ja haviam sido alcanvados pela maioria dos paises industrialmente avanvados no inicio da 

decada de oitenta, periodo em que comeya a ser redefinido o marco institucional das 

telecomunicay(ies em paises chaves da triade - Estados Unidos, Europa e Japao!NICs 

asiaticos". 

Ja os paises em desenvolvimento, como Brasil e Coreia, estavam iniciando, na decada 

de setenta, a implementaviio consistente do modelo estatal fechado ( combinaviio AI , B .I, 

C.2, D.l, E.l). Todavia, apesar da consolidayao do modelo, estes paises apresentavam 

deficiencias acerca da consecuyao daqueles objetivos ( citados acima) alcanyados pelos 

paises desenvolvidos. No caso brasileiro, a insuficiencia na universalizaviio esteve atrelada 

a pessima distribuiviio de renda, a crise economica da decada de oitenta e a reduvao dos 

investimentos da Telebras. 

Ressalta-se que, enquanto os paises menos desenvolvidos estavam implementando o 

modelo monopolista, os paises industrialmente avanvados reestruturavam seus modelos, 

desencadeando na redefiniyiio do papel do Estado e na desregulamentaviio institucional do 

setor de telecomunicayoes. Tais transformavoes, por sua vez, influenciariam as reformas 

presenciadas, no final da decada de oitenta e por toda decada de noventa, nos paises em 

desenvolvimento, sobretudo nos latino-americanos. 

Embora se possa apontar uma tendencia das transformay(ies institucionais dos modelos 

de telecomunicavoes em direvao a desregulamentavao ampla, o que significa a inclinaviio 

para a direita dos cinco eixos indicados no Quadro 1.1 ( combinavao A.3, B.3, C.3, D.3, 

E.3), a experiencia internacional evidencia uma realidade de transiviio mais complexa. 

Wohlers (1999) coloca que, apesar da existencia da revoluvao tecnol6gica radical nas 

telecomunicav5es, para alem da tendencia de globalizaviio da economia contemporanea, e 

preciso alertar que: 

• Embora se venham processando importantes transformayoes no marco regulat6rio 

( envolvendo deslocamentos importantes ao Iongo dos cinco eixos identificados ), 

tais mudanyas niio ocorreram necessariamente no sentido de uma completa 

desregulamentavao e, alem disso, as transformayoes tern sido fortemente 

9 Cf. Wohlers, 1999. 
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condicionadas nao apenas pelo fator tecnol6gico, mas tambem pelos objetivos 

sociais do pais em questao; 

• Nao tern sido possivel estabelecer uma corre1aviio entre o deslocamento "para a 

direita" nestes eixos e a obtenviio de resultados favoraveis em termos de prevo, 

disponibi1idade e qualidade (e diversidade) dos servivos oferecidos10 

0 desafio destas transformav5es esta na competencia dos paises em construirem 

instfincias e mecanismo de regu1amentaviio capazes de garantir o dinarnismo tecnol6gico, 

zelar pe1a qualidade e perrnitir o atendimento ao usuitrio, sem desconsiderar as dimensoes 

sociais e regionais. Nos paises desenvo1vidos: 

"a nova dimimica organizacional e concorrencial nao tem impasto uma trajetoria 
institucional rigida, mas permite variantes nacionais que, em ultima instdncia, 
referem-se as modalidades de capitalismo organizado ou de alianr;as (Alemanha, 
Japiio, por exemplo) versus o capitalismo liberal de corte anglo-sax6nico (lnglaterra 
e Estados Unidos, por exemplo)" (Wohlers, 1999: 50). 

Wohlers (1994 e 1999) identificou tres mode1os de reestruturaviio e estrategias de 

mudanvas no setor de telecomunicavoes: 

• Europeu continental de transiyiio coordenada, no qual as mudanyas ocorreram de 

forma mais 1enta, orgiinicas e coordenadas, conciliando avoes na esfera interna do 

pais ( apoiando os fabricantes nacionais de telequipamentos e o sistema produtivo 

interno) com uma atuaviio internaciona1; 

• Via anglo-saxonica, de orientayiio claramente liberal, implementada de forma rapida 

e direcionada para o exterior, a exemplo da Ing1aterra; 

• Latino-Americano, caracterizado por mudanvas rapidas e com forte influencia do 

chamado "Consenso de Washington". 

Antes de descrever sinteticamente tais modelos, faz-se uma breve relato das 

transforrnavoes das telecomunicavoes dos Estados Unidos, ocorrida no inicio dos anos 

oitenta. Isso devido ao impacto que tais transformayoes obtiveram sobre a dinamica 

internacional das telecomunicavoes internacionais, alem do chamado "efeito demonstraviio" 

na reforrna implementada por outros paises11
• 

10 Cf. Wohlers, 1999. 
11 Cf. Wohlers, 1994. 
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1.2.1. 0 Processo de Desregulamenta~iio do Sistema de Telecomuuica~oes dos Estados 

Unidos 

Antes do efetivo desmembramento do sistema de telecomunicayoes norte

americano, em 1984, o monop6lio privado, a AT&T, operava em urn bern organizado tripe, 

integrando na mesma estrutura a area de P&D -Bell Laboratories-, a fabricaviio de 

telequipamentos -Western Electric- e a area prestadora de servivos -Bell Company. 

0 monop6lio privado da AT&T passou a ser questionado, sendo promulgado em 

1956 o Consent Decree. Este dispositivo legal manteve o monop6lio de servi9os e a 

integraviio vertical servir,;os-industrias, entretanto a AT&T niio podia atuar 

internacionalmente e, ainda, era obrigada a repassar as patentes desenvolvidas no Bell 

Laboratory. Alem dessas limitar,;oes, a AT&T teria que permanecer deslocada da area de 

informatica, o que seria urn empecilho tecnico, frente a convergencia tecnol6gica que se 

instauraria, sobretudo, a partir dos anos oitenta. 

Em 1982, a AT&T e o Departamento de Justiva fizerarn urn acordo de 

desmembramento do monop6lio privado, denominado Modified Final Judgment (MFJ), 

substituindo o Consent Decree de 1956. Dentre as medidas deste acordo, forarn eliminadas 

as restrir,;oes, impostas no Consent Decree, referentes ao impedimento da AT&T em 

internacionalizar-se e diversificar-se na area de informatica. Todavia, foram 

implementadas, ainda, outras medidas restritivas ligadas ao desmembramento. A AT&T 

niio poderia mais atuar nos servi9os locais e focalizaria seus servir,;os nos de longa 

distancia. 

A companhia manteve o bravo de pesquisa atraves da Bell Laboratory eo bras;o de 

produr,;iio de telequipamentos, atraves da Western Electric, renomeada para AT&T Network 

Systems, raziio social mudada novamente em 1995 para Lucent Technologies. Os servi9os 

locais seriam oferecidos por companhias independentes, constituindo as Baby Bells. Em 

contrapartida, estas companhias estariarn restritas no tocante a diversificayiio e a 

organizar,;iio de P&D, perante as limitar,;oes acerca da produyiio de telequipamentos e do 

fomecimento de novos servivos de informaviio. Em linhas gerais, ap6s o desmembramento, 



a AT&T e as Baby Bells passaram a atuar ativamente nos mercados intemacionais, sendo 

que a primeira diversificou-se na area de informatica. 

Com urn claro vies pr6-liberalizay§.o das telecomunica<;oes, a Nova Lei de 

Telecomunica<;oes foi promulgada em 199612
, abordando mudanyas sobre tres pontos: 

reformula<;iio da concep<;iio do servi<;o universal, reestrutura<;iio organizacional da Federal 

Communication Comission (FCC) e estimulo a concorrencia abarcando toda a cadeia das 

telecomunica<;oes norte-americanas. Em rela<;iio ao servi<;o universal, a Lei concebeu-o de 

maneira mais dinamica, atraves de urn tratamento detalhado. A politica de servi<;o universal 

deveria, desta forma, cuidar para que as zonas rurais e de dificil acesso usufruissem os 

servi<;os avan<;ados de telecomunicas;oes. 

No tocante a reestrutura'(iio organizacional da FCC, houve a centralizas;ao das 

fun<;oes deste 6rgao. Historicamente, o setor de telecomunica'(oes dos Estados Unidos vern 

sen do regulado por urn modelo tripartite, com a atuas;ao de 6rgiios reguladores 13 sob 

diferentes ambitos 14
: 

I. Federal, com a FCC; 

2. Estadual, com as Public Utilities Commissios (PUCs); 

3. Por fim, pela a<;:iio complementar de institui<;oes anti-truste, como o 

Departament of Justice (DOJ) e a Attorney General (AG), respectivamente, 

nos niveis federal e estadual. 

Com a Nova Lei, a dires;ao regulat6ria da FCC foi centralizada, destinando-Jhe o 

papel de coordena<;:iio e dire<;iio do processo de reestruturay§.o do setor de 

telecomunicas;oes. Este fortalecimento do papel hierarquico da FCC esta relacionado ao 

carater pr6-competitivo desta Lei, visto que havia necessidade de esvaziar a autoridade dos 

Estados na determina<;iio de barreiras legais a entrada e na discriminas;ao do acesso a 

competidores Jocais. 

Entretanto, esta ruptura no tradicional equilibrio entre as esferas federal e estaduais 

de regula<;iio gerou reas;oes contrarias por parte das agencias reguladoras estaduais, 

preocupadas em preservar o peso de seus papeis decis6rios nas suas jurisdis;oes, 

12 No ingles seria: Telecom Act de 1996. 
13 "A participayao dos grupos de interesse nas fases de consulta pUblicae audietlcia das decisOes regulat6rias 
c bastante ativa" (Pires, 1999: II). 
14 Cf. Pires, I 999. 



principalmente nos Estados onde a abertura do mercado local ocorria de forma mais lenta e 

gradual. Desta forma, a dificuldade de implementa~o das medidas liberalizantes da Nova 

Lei - em especial os acordos de interconexiio, as tarifas de acesso a rede local • esta 

relacionada a transferencia de parte do processo decis6rio da FCC para o Judiciario15
, em 

raziio de diversos recursos judiciais impetrados pelas agencias reguladoras estaduais e 

operadoras incumbents de telefonia local16 

No que tange a introdu~iio da concorrencia, a Nova Lei representou uma ruptura a 

politica regulat6ria implementada nos Estados Unidos. As interven9oes regulat6rias 

anteriores baseavam-se no impedimenta da verticaliza~iio da cadeia produtiva das 

telecomunica~oes, buscando introduzir gradualmente a competi~iio, especialmente a partir 

do desmembramento da AT&T. Com a Nova Lei, foram criados diversos mecanismos 

regulat6rios no sentido de promover uma competi~iio ampla e rapida, com fundamento no 

fomento a convergencia tecnol6gica e de mercados, entre as industrias das 

telecomunica~oes, informatica, midia e entretenimento. 

A regula~o tarifaria recomendada pela FCC acompanba a tendencia de introdu~ao 

da concorrencia. Em rela~iio as tarifas cobradas dos usuitrios finais, a orienta~iio da agencia 

foi pelo emprego de mecanismos de price cap, em substitui~o ao criterio baseado no custo 

do servi~o, concedendo maior flexibilidade tarifaria as operadoras em regime de incentivo a 

concorrencia. Ja para as tarifus de interconexiio, a FCC patrocinou a substitui~ao dos 

mecanismos tradicionais - que incorporavam subsidios cruzados na aloca~iio dos custos 

fixos comuns da rede - por criterios que reflitam o custo efetivamente incorrido na 

presta~ao do servi~o de rede por parte da incumbent, evitando, desta forma, a penaliza~ao 

das empresas entrantes com a inclusiio de custos hist6ricos nao relacionados diretamente ao 

servi~. Com esse objetivo, a FCC escolheu a metodologia total elements long-run 

incremental cost (TELRIC)17
, como custo de referenda para a negocia~ao dos termos de 

interconexiio e para a compra de elementos de rede dos incumbents18 

15 "A FCC tern maior possibilidade de obstaculizar os processos de fusao e aqnisi9iJo do que a Justi~. Isso 
porque a Corte nilo pode interromper esses processos, apenas incorporar as possiveis provas de a9iJo 
anticompetitiva ao Iongo do processo. Ja a FCC pode interromper o processo de fusao em nome do interesse 
p,?blico" (Litan e Noll, 1998; Pires, 1999: II). 
6 Por incumbent entende-se as empresas de telecomunica<;Oes existentes antes da reforma do setor (Cf. 

Dalmazo, 1999). 
17 "A metodologia TELRIC e baseada no conceito de custo marginal de Iongo prazo de uso de cada e1emento 
de rede por minuto. Ao enJati?M a fragmenta9ilo e a aloca9ilo dos custos especificos de cada mn desses 
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Ao tratar da abertura das telecomunica'(oes norte-americanas, a Nova Lei enfatizou 

o mercado de telefonia local, considerado, ate entao, urn monop6lio natural19 Em 

contrapartida its medidas pr6-competitivas sob o mercado de telefonia local, a Nova Lei 

eliminou as restri'(OeS bilsicas que impediam as Baby Bells de operarem nos mercados de 

longa distancia, nos servivos de informayao e na fabricayao de telequipamentos20 

T odavia, esta Lei ainda nao foi capaz de criar uma estrutura efetivamente 

competitiva no mercado local de telecomunicay5es, em razlio da dificuldade e da 

complexidade das politicas pr6-competitivas. Isso se deve, principalmente, ao fato destas 

operadoras21 manterem caracteristicas de poder dominante na provislio do acesso local, o 

que lhes possibilita adotar comportamentos anticompetitivos contra concorrentes. A 

complexidade da implementa'(lio das politicas esta relacionada ao assimetrico poder de 

mercado e de informayao que possuem as incumbents, respectivamente, em relavlio its 

entrantes e aos reguladores, o que impede uma a'(ao regulat6ria mais eficaz na arbitragem 

de conflitos gerados nas negocia'(oes de acordos de interconexao22 

Para alem do fato do poder que essas empresas tern no que se refere it competiylio, 

essas tern informayoes privilegiadas sobre os custos e podem criar constrangimentos contra 

as concorrentes, constrangimentos esses dificeis de serem detectados pelas agencias 

reguladoras como, por exemplo, rna qualidade de conexao, reparos ineficientes ou nao 

disponibilizayiio de inovay(ies tecnol6gicas. Ainda, 

"mesmo que niio ocorra qualquer especie de discrimina¢o, as concorrentes levam 
desvantagem em rela¢o as incumbents, seja em raziio das incertezas referentes aos 
elevados custos de duplica¢o da rede, seja pelo Jato de terem que exercer um 
grande esfon;o de marketing para superar a inercia e o receio dos usuarios com a 

elementos, o metodo TELRIC diferencia-se dos tradicionalmente empregados, como o efficient component 
pricing rule (ECPR), cuja metodologia prioriza a divisao dos custos totais, incluindo os custos hlst6ricos 
incorridos no fornecimento dos servi~" (Pires, 1999:19). 
18 Cf. Pires, 1999. 
19 Segundo Pires (1999: 10), os "Estados Unidos ( ... ) concentram grande tradi.ao de monop6lios naturais 
privados, sendo o pais que mais acumulou aprendizado regulatorio na introdu.ao da competi.ao, estimulo as 
iuQVll95es tecno16gieas e diversifica.ao dos servi~. A Lei de Telecomunica~ ( ... ) lmscou harmonizar, no 
esp~ nacional, os principios definidos pelo Acordo Geral de Comercio e de Servi~ para liberali~iio dos 
servi~ de telecomunica~ e constituin-se um referencial em termos internacionais". 
20 E preciso ressaltar que as Baby Bells deveriam cumprir certas condi~ impostas pela FCC. Os 
eondicionantes eram que essas operadoras precisariam provar que estavam sujeitas a eoneorrencia efetiva no 
mercado Ioeal e s6 poderiam fabriear e eomercializar os teleqnipameutos com as operadoras que atuavam em 
regi5es detertuinadas pela FCC. 
21 As operadoras de telefonia Ioeal norte-americanas silo eonhecidas como Bell Operating Companies 
(BOCs). 
22 Cf. Pires, 1999. 
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mudartfa de operador. 0 conjunto desses fatores sinaliza que o processo de 
transif(io para um mercado competitivo sera ainda mats gradual do que o esperado 
pelos idealizadores das reformas. Isso tem reforflldo a necessidade de interaf(io 
regu/atoria com os organismos antitruste para defesa da concorrencia e a remof(io 
de barreiras anticompetitivas" (Pires, 1999:22). 

Pode-se afinnar, por fim, que as refonnula¢es ocorridas no mercado de 

telecomuni~ dos Estados Unidos infiuenciaram as reformas dos sistemas de 

teleconmni~es de outros paises, frente ao grande impacto que estas reformas causaram 

sobre a diniimica internacional. Isto porque, os Estados Unidos passaram a pressionar a 

abertura dos mercados externos, com o intuito de expandir o escoamento da sua produ.,:ao 

de telequipamentos. 

1.2.2. A Reforma do Setor de Teleromunica~,:iies nos Paises Europeus 

Desde meados dos anos oitenta, a Uniiio Europeia (EU) vem articulando um 

conjunto de politicas regulatorias ( aplica¢es de diretivas ), no sentido de liberalizar o set or 

de teleconmni~. E possivel distinguir tres fases da politica de teleconmni~ na 

Europa. 

A primeira fuse compreende o periodo de 1980-86, sendo marcada pelo 

estabelecimento de projetos, pianos de Iongo prazo e especific~ de objetivos, ja que era 

a primeira vez que a UE se ocupava com as teleconmnica¢es. Nesta fuse, os projetos e 

pianos tinham uma dimensiio tecnica que funcionavam como autoprote.,:ao frente aos 

Estados Nacionais, centrando-se em estabelecer apoio a urna politica industrial e incentivar 

o desenvolvimento das teleconmnica¢es em regi0e8 menos desfavorecidas. Durante este 

primeiro periodo, estava explicito, entretanto, que a UE nao estava disposta a enfrentar OS 

monop6lios nacionais, e por isso os aceitava, indicando formas de coord~ de Iongo 

prazo. A finalidade da Uniiio era homogeneizar a politica industrial em telecomuni~ e 

realizar algumas diretrizes pontuais, como no White Paper (Livro Branco?' sobre 

concorrencia. 

A segunda fuse, de 1987-91, impulsionada pela Ata Unica e pelas novas 

possibilidades de interv~, centrou-se em impulsionar o mercado Unico tambem para o 

23 Ver pnlxima nota 
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setor de telecomunica~oes. Nesse senti do, ressalta-se a publica~iio do Green Paper24 (Livro 

Verde), em 1987, o qual relata o desenvolvimento do mercado comum de servi~os e 

equipamentos de telecomunica~oes. Nesta fase houve urn esfor~o comum no sentido de 

abrir os respectivos mercados domesticos, a partir dos seguintes argumentos: necessidade 

de homogeneiza~o, elimina~iio de barreiras, fomenta~iio ao aparecimento de mercados, 

alem de niio ficar atras do resto do mundo no setor. 0 objetivo era criar uma infra-estrutura 

de carater Europeu. 

A ultima fase iniciou-se em 1992 e perdura nos dias recentes, caracterizando-se pela 

defini<;iio de principios que aceleraram a liberaliza~iio das telecomunica~oes, baseando-se 

na necessidade dos paises adequarem-se ao contexto emergente da "Sociedade da 

Informa~iio". A partir da orienta~iio da Organiza~iio Mundial do Comercio (OMC)25 para o 

mercado de serviyos, a UE adotou diretrizes politicas durante este periodo26
, buscando 

uniformizar suas politicas reguladoras e viabilizar ganbos de economias de escala, 

eficiencia economica e redu~iio dos pre9os dos servi9os27
• 

Em linhas gerais, a UE definiu uma serie de principios28 gerais acerca: 

• Constitui-;;ao de 6rgiios reguladores; 

• Mecanismos de outorga de licenyas para operadores; 

• Regras de interconexiio; 

• Incentivo a entrada de concorrentes no mercado de infra-estrutura basica; 

• Concep~oes sobre servi-;;o universal; 

• Separa-;;ao contabil dos servi9os; 

24"0s Livros Verdes publicados pela Comissao Europeia sao documentos dt--stinados a promover uma reflexao 
e a lanyar run processo de consulta a nivel europeu sobre urn assunto especifico (por cxemplo, a politica 
social, a moeda itnica, as telecomunicavi'ies, etc.). As consultas suscitadas por urn Liuo Verde podern, 
subseqiienterneute, dar origem a publicavilo de urn Liuo Branco, de modo a traduzir os resultados da reflexao 
ern medida' con~'fetas de ayao comunitaria" (site da Uniao Europcia: http: 1/europa.eu.int). 
25 A OMC possui sede ern Geuebra, Sui9a, e foi criada ern 1995 como objetivo de dar continuidade aos 
trabalhos anteriormente desenvolvidos no GATT (Acordo Geral de Taritas e Comercio ). A OMC apresenta a 
estrutura juridicae institucional do sistema multilateral de comt,Tcio estabelecido para promover o livTe 
comCrcio, bern como organizar normas comtms e eliminar barreiras protecionistas negociadas pelos paises 
membros ao frnal da Rodada do Uruguai. 
26 As principals diretrizes estao relatadas no Anexo f. 
27 Cf. Pires, I 999. 
28 Existem diferenyas entre os Estados membros sobre o timing de implementayffo desses principios. 



• Harmonizaviio das normas de comunicavoes m6veis (norma europeia (mica 

GSM) e por satelite, bern como da rede digital com integraviio de servivos 

(RDIS). 

No tocante a abertura da rede basica (infra-estrutura e servivos), em 1993, a UE 

definiu urn prazo29 para que as operadoras conformassem-se numa estrutura concorrencial'0 

0 Quadro 1.2 sintetiza o cronograrna de abertura coordenada proposta pelas diversas 

decisoes e diretrizes da UE. 

Quadro 1.2- Crono2rama de Abertura da Uniao Europeia 
Servio;os Infra-estrutura 

Datas propostas para o fim da 
Plena liberaliza<;llo para o uso I Tipos de Serv4'0s Servivos abertos limitayiio para o uso da infra-

de nova infra-estrutura 
a concorrCncia estrutura alternativa existente 

(novos operadores) 
(rede de TV a cabo) 

Comunica9ao de dados Desde 1990 i 1995 1998 
(nao voz) I 

i 

T elefonia para uso corporative i 
Desde 1990 i 1995 1998 

e grupo fechado de u;ufuios I 
Comunicayao por satelite Desde 1994 I 01 deju1hode 1995 1998 

T elefonia celu1ar Em andamento i 1995 1998 

T e1efonia Pub lie a ( voz) 01 de janeiro de 19981 . 1998 
Fonte: Preiskel & Highman(l995), apud Wohlers1999:54. 

Em 1999, a UE reformulou o quadro regularnentar europeu das telecomunicavoes, 

denominando-o "pacote das telecomunicavoes", o qual esta constituido por cinco diretivas 

de harmoniza<;:iio deste rnercado: Diretiva-Quadro, Diretiva Acesso e Interliga<;ao, Diretiva 

Autoriza<;oes, Diretiva Servi<;o Universal e Direitos dos Utilizadores e Diretiva Protecao da 

Privacidade". As cinco diretivas foram concebidas ern 2002 e devem entrar em vigor na 

segunda metade do ano 2003. Ap6s 3 anos de aplicaviio, a Comissao apresentara urn 

relat6rio para cada uma das cinco diretivas, descrevendo sobre o grau de efetivacao e, se for 

o caso, deveni propor alteracoes. 

0 novo quadro regulador enfatizou a convergencia tecnol6gica e a necessidade de 

uma regulamentacao horizontal para o conjunto das infra-estruturas das comunicacoes. 

Suas diretrizes, portanto, nao se limitaram as redes e servicos de telecomunica9oes, 

29 0 prazo determinado pela UE loi ate 1998, sendo arnpliado para mais cinco anos para os paiscs que ainda 
nao completaram a rede basica- como Portugal e Espanha- ou sao depequeno porte (cf. Wohlers, 1999). 
30 Cf Wohlers, 1999. 
31 No anexo I segue o Quadro !.!, contendo os principals objetivos de ~-ada diretiva. 

i 



abrangendo o conjunto de redes e servt<(os relacionados its comunica<(oes eletronicas. 

Compreendem, por exemplo, as redes de telecomunicayoes fixas e m6veis, as redes de 

televisiio por cabo ou satelite, alem das redes eletricas na medida em que sejam utilizadas 

para servi9os de comunica9oes eletronicas. 0 objetivo geral e criar urn mercado 

harmonizado das redes e servi9os de comunicayoes eletronicas, de tal forma que as regras e 

condi96es das autoriza9oes seJam simplificadas, limitando quanto possivel a 

regulamenta<;:iio. Basicamente, o novo quadro destacou os seguintes pontos: maior 

harmoniza<;:iio da regulamenta<;:iio nos Estados-Membros, rever as disposi<;:oes legais em 

vigor com vistas a reforyar a independencia das autoridades reguladoras, alem de exigir 

de las maior transparencia na tomada das decisoes. 

Em geral, o escopo regulat6rio das telecomunica<;:oes nos paises europeus e menos 

transparente do que o norte-americana, em raziio de niio existirem agencias reguladoras 

independentes. 

Desde do final dos anos oitenta, as diretrizes regulat6rias da UE, apesar da oposiyiio 

das incumbents, tern enfatizado a liberaliza<;:iio de mercados e, destarte, a introdu<;:iio da 

concorrencia, com a remo<;:iio de barreiras monop61icas, sobretudo das incumbents32
• As 

medidas de destaque, nesse sentido, foram o Green Paper, de 1987, o qual uniformizou as 

licen9as e autoriza<;:oes para a entrada de novos operadores no mercado de 

telecomunicayoes, alem do "pacote de telecomunica<;:oes", em 1999, que tern buscado 

simplificar as regras de concessiio dessas licen<;:as. 

Ao tratar das condi<;:oes de promo<(iio da concorrencia, a Uniiio tambem tern se 

esfor9ado em padronizar a defini<;:iio do poder de mercado33
• A UE considera que uma 

empresa tern poder de mercado significativo quando esta numa situa<;:iio que !he perrnite 

agir independentemente dos concorrentes, dos clientes e mesmo dos consumidores. 

Segundo a Uniiio, hit tres criterios que caracterizam a posiyiio dominante de uma operadora, 

sendo eles: barreiras it entrada, condi96es de preyos/lucratividade e rela<;:oes verticais na 

32 Assim como nos Estados Unidos, a regulayilo europeia das telecomunicayOes caracteriza-se pelo estimulo a 
concorr8n\.--:ia, incorporando politicas pr6-entrantes (com o intuito de estimular a t.•ntrada de novos a gentes), 
e:,"'Pecialmente no periodo de transiyi'io de urn ambiente monopolista para outro mais competitive. 
33 No inglSs seria significant market power. 



industria". Cabe as respectivas agencias reguladoras julgarem seas operadoras possuem ou 

nao posi<;ao dominante no mercado". 

Urn elemento relevante na incorporayao da competi<;ao sao as condi<;oes de 

interconexiio entre as incumbents e as novas operadoras. Estas condi<;oes envolvem acordos 

sobre tarifus, igualdade de acesso, portabilidade numerica, transparencia de custos e 

separa<;ao contibil. Em rela.;ao as tarifas de interconexao, a UE definiu os mesmos criterios 

adotados pelos reguladores norte-americanos. 

"A malaria dos paises adotava a tarifayiio com base na alocar;iio dos custos hist6ricos totais para 

detenninayiio das ta~as de interconexiio. A tend€ncia europeta (...) e pela utilizaqiio do long na1 

incremental costs (LR!C), metoda similar ao TELR!C norte-americano36 no que se refere it filosofia 

fonvard-looking, em bora niio impliquem a fragmentayiio dos elementos de rede. 0 Reina Unido, 

seguido da Alemanha,foi o pioneiro na adoc;iio deste mecanismo" (Pires, 1999: 39). 

Nao obstante os esfor<;os para a cria<;ao de uma autoridade regulat6ria pan-europeia, 

concomitante a pressao intemacional dos Estados Unidos na liberaliza.;ao do mercado das 

telecomunica<;oes, a oposi.;ao dos Estados membros tern impedido resultados mais 

concretos nessa dire<,:ao. Isto se da, em !,'fande medida, em virtude dos distintos tempos 

(timing) exigidos em cada pais na implementa<;ao destas politicas liberalizantes, (frente aos 

diferentes condicionantes domesticos ), bern como da existencia da tradi<;ao europeia na 

promo<;ao de "campeoes nacionais", fenomeno que ainda contribui para manter o status 

quo. A Inglaterra foi o Estado Membro que mais se aproximou das orientayoes 

liberalizantes da UE, em decorrencia do carater mais liberalizante da reforma do setor de 

telecomunica<;:oes. Por outro !ado, os paises da Europa Continental procederam reformas 

mais coordenadas com os condicionamentos intemos. 

1.2.2.3. As Reformas Liberalizantes do Sistema de Telecomunica~oes da Jnglaterra 

Inspirada na desregulamenta<;ao dos Estados Unidos, a reforma inglesa caracterizou

se pela presen<;a de fortes pressoes oriundas dos grandes usuarios (sobretudo do sistema 

financeiro e das multinacionais) e da necessidade de internacionaliza<;ao das redes, 

34 Cf Pires 1999 
35 N~ geral: a UE. orienta no senti do de unificar o criterio de classificaya:o de urn operador dominante no 
mercado para aqueles que detenham no minimo 25% de participayao em seu segmento relevante (Pires, 
1999). 

36 Vernotaderodapcn° 18. 



enfutizando a localizac;ao de hubs" no pais. Estas pressoes resultaram da reorientac;ao 

imposta pela economia inglesa pelos govemos conservadores, quando, ao !ado de urn 

inusitado movimento de desindustrializac;ao, priorizou-se a renovac;ao da area de servi.;os 

da Inglaterra, destacando-se o setor financeiro (como parte de uma estrategia de 

consolidac;ao da City de Londres como centro financeiro europeu)38
. 

0 programa de reforrna do sistema de telecomunica.;oes implementado na Inglaterra 

pode ser descrito, sinteticamente, como liberalizante, com privatiza.;ao politica e 

comercialmente orientada. Em linhas gerais, esta reforrna baseou-se: 

• Na instaurac;ao de urn duop6lio na rede basica, em que coexistiram a operadora 

tradicional BT e a Mercury; 

• Na estruturac;ao de uma agencia independente de regulamentac;ao, a Office of 

Telecommunication (OFTEL); 

• No desenvolvimento de uma politica de carater liberal para o restante da estrutura 

de mercado, como telefonia move!, servic;os de valor adicionado, dentre outros. 

Em 1969, o govemo ingles, preocupado com o forrnato institucional da Post Office 

(PO) -nome anterior da BT-, transforrnou-a em public corporation. A adoyiio deste status 

institucional conferiu-a maior grau de autonomia financeira e gerencial, posi.;ao que !he 

perrnitiria expandir e modemizar sua rede teleronica. A partir de entiio, a PO iniciou urn 

movimento de verticaliza.;ao industrial, passando a produzir seus pr6prios equipamentos, 

tal como sua congenere americana AT&T". 

Todavia, ja no inicio dos anos setenta, a PO come.;ou sofrer problemas financeiros 

perante as politicas tarifarias restritivas, numa conjuntura inflacionaria grave para o pais. A 

situa.;ao da operadora inglesa e agravada quando, em 1973, o govemo realizou corte de 

20% dos investimentos direcionados a ela. 

37 0 hub e urn parelho de interconexao utilizado eru redes de dados como Ethernet e Token Ring. Ele eo 
ekmento central de uma rede local, responsavel por nx:eber infonna<;Oes que chegam de varias direyoes e 
passar adiante ern uma ou mais dire<;Oes (Dicionilrio de Telecom, 2001). 
38 Cf Wohlers, 1999. 
39 Desde do surgimento da BT como public corporation, a operadora publica deslanchou grandes planes de 
reestruturayao e modernizayllo. Sob o comando de George Jefterson, iniciou-se uma fuse de grande 
reestruluravllo organizacirmal e de mudan9a do enfoque estrategico da empresa, orientado pre!erencialmente 
por criterios de mercado (rcntabilidade no curto prazo ). Rapidamente, entao, a BT passou a se comportar 
mt-"'I!OS como uma tradicional comp anhia de serviyo pUblico, e mais como uma grande empresa comercial ern 
busca de modernizayao e expansao (Wohlers e Crossetti, 1997: 78). 



Perante estes percalQos financeiros, o governo trabalhista de Harold Wilson 

promoveu urn estudo que deveria basear-se na experiencia de desregulamentayao norte

americana. Este estudo foi denominado Carter Report, sendo que em 1979 suas 

recomendaQ5es foram efetivadas. Tais recomendayi'ies consistiram na separay1io entre 

serviyos postais e de telecomunicaQ5es, alem da abertura da operaQiio da rede basica40
, do 

fornecimento de terminais e dos serviyos de valor adicionado. Estas medidas foram 

aprovadas atraves da Lei de TelecomunicaQ5es de 1981, formalizando a existencia da BT 

como uma Sociedade Anonima. Em re1ayao a abertura da rede basica, foi anunciado, em 

1981, urn consorcio, constituindo, portanto, uma competiQ1io incipiente entre as operadoras. 

0 consorcio denominou-se Mercury Communication Ltda e estava constituido pela Cable 

& Wireless (C&W) 40%, British Petroleum - 20%- e pelo Barclays - 20"/o. 

Posteriormente, a Mercury deteve propriedade integral da C&W, em virtude da desistencia 

dos outros integrantes. 

Com o intuito de minimizar os problemas financeiros, o governo novamente 

baseou-se em consultoria externa e encomendou urn estudo que analisasse alternativas de 

controle da BT. 0 estudo foi encomendado, em 1982, ao professor Stephen Littlechild da 

Universidade de Birmingham, UK. 0 relatorio do professor, divulgado em fevereiro de 

1983, avaliou cinco diferentes mecanismos de regulaQ1io, dentre os quais constavam as 

propostas ja em discuss1io no interior do governo e tambem a formula norte-americana, esta 

baseada no controle da taxa de rentabilidade da empresa. Algumas das propostas discutidas 

por funcionarios do governo baseavam-se no controle da taxa de lucro, dispositivo do tipo 

price cap, chamado LTR (local tariff reduction), que posteriormente veio a ser conhecido 

como formula RPI- X (retail price index minus x) 41
• 

A BT realizou uma reestruturaQ1io tarif'aria, optando pelo dispositivo price cap e, 

durante quatro anos (1981-1985), a tarifa dos serviQos de telecomunicaQ5es n1io poderia 

aumentar mais do que o indice de inflaQ!io menos o valor de urn certo pariimetro. Durante 

40 A rede Msica prestava servi905 ineficientes, prejudicando o desempenho de bancos, mnltinacionais, alem 
de outras institui<;iles. 
41 0 dispositivo price cap consiste na estipnla~o, pelo regnlador, de urn p~ limite maximo iuicial, a ser 
cobrado pela concessiornlria, para vigorar ate o proximo ajuste tarifano. Durante este intervalo, o p~ 
maximo e reajnstado anualmente conforme a della~ on infla~o - real price index (RPI) - reduzido de urn 
fator X de prodotividade da concessiorulria. Esse regime tarifiuio ficou internacioualmente conhecido pela 
f6rmnla RPI - X de produtividade. "A aplica~ da f6rmnla RPI - x implicou extensas negocia¢es com a 
BT, no semido de decidir qnais seriam os servi90s a serem controlados equal o valor de X; este valor, a ser 
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esse periodo, as tarifas relativas a conexao com a rede e a assinatura sofreram aumento de 

20%, as tarifas locais cresceram em tomo de 19%, enquanto que algumas linhas 

interurbanas registraram reduyi)es superiores a 30%42 Essa redistribui<;iio dos pre<;os das 

tarifas reflete a politica da BT de neutraliza<;iio do mecanismo de subsidio cruzado entre os 

servwos. 

Alem dos problemas financeiros, havia os de natureza tecnol6gica e os de 

articula<;ao politica, como aponta Wohlers: 

"0 reduzido dinamismo tecnol6gico da indtistria de equipamentos inglesa, em particular durante o 

inicio da transit;iio para as tecnologias digitais na decada de 70, contribuiu sobremaneira para o 

relativo atraso tecno/Ogico do operador pilblico43
• Existiu, na mesma epoca, um forte bloqueio politico 

nas telecomunicat;oes, impossibilitando a rearticulat;iio das principals fort;as do setor de 

telecomunicaroes (o Post Office ing/es, sindicatos e fabricantes ingleses de telequipamentos). lsso 

impediu a convergiJncia de esforros em torno de projeto global de renovariio do sistema de 

te/ecomunicar6es Ingles" (Wohlers, 1999: 51). 

Diante de tais circunstiincias -problemas financeiros da BT, atraso tecnol6gico e 

falta de articula<;iio politica entre os principais atores do setor-, a privatiza<;ao da BT veio a 

tona, culminando com os problemas de capta<;iio de financiamento exigidos pela operadora. 

Embora os investimentos requeridos fossem volumosos, o contexto apresentava uma 

politica rigida de conten<;iio de credito. 0 govemo passou, entao, a contestar a manuten<;ao 

do monop61io publico, pois acreditava que esta institui<;ao nao incentivava a eficiencia 

produtiva, promovendo melhores servi<;os a pre<;os mais adequados. 

A partir da abertura da BT e de sua privatiza<;ao em 1984, a companhia diversificou

se, ampliando os servi<;os de valor adicionado em ambito nacional e intemacional, alem de 

introduzir os servi<;os de telefonia celular. Ainda em 1984, conforme a Lei de 

Telecomunica<;oes, a agencia reguladora OFTEL foi criada, ficando responsilvel por 

administrar a regulayiio de preyos, agir como canal de recebimento de reclama<;oes, 

assegurar que as empresas cumprissem os termos de sua licen<;a, alem de promover a 

concorrencia no setor. 

aplicado durante o primeiro periodo de 5 anos, foi negociado em 3%" (Wohlers e Crossetti, 1997: 76). 
4 Cf. Wohlers e Crossetti, 1997. 
43 Os fabrieantes de telequipamentos posicionaram-se eontra a privati~o da BT, alegando que o govemo 
estava transformando o monop61io pUblieo em privado. 0 governo nllo atenden as proposi<;Oes dos fabrieantes 
de limitar em 25% a atuacao da BT no segmento de equipamentos (Wohlers, 1994). 

26 



Diante da privatiza<;iio do operador publico, BT, e da conforma<;iio da regula<;iio 

explicita, OFTEL, foram alteradas todas as dimensoes basicas do modelo hist6rico 

monopolista, constituindo, dessa forma, o modelo AS- Modelo anglo-saxonico. 

1.2.2.3.1 Reflexos do Novo Quadro Regulameutar uas Telecomuuica~;oes Inglesas 

As transforma<;oes anteriormente relatadas implicaram uma profunda mudan<;a na 

natureza da regulamenta<;iio, que deixou de ser implicita, inerente ao anterior regime de 

propriedade publica integral dos servicos de telecomunicayoes, para se tomar objeto 

explicito de aten<;iio dos 6rg1ios de controle governamental: OFTEL, Ministerio da Industria 

e Comercio, alem da MMC -Monopolies and Mergers Commission. 

No caso da rede basica, a estrutura emergente a ser controlada era de urn duop61io 

extremamente assimetrico. Essa estrutura, por urn !ado, comportava a BT, empresa de 

grande porte, pouco mais de 90% do mercado, e de abrangencia nacional, responsavel por 

urn intenso programa de moderniza<;iio e diversifica<;:ao da rede e, por outro, a Mercury que, 

embora de porte muito menor 5% do mercado, atendia primordialmente a clientela 

empresarial, alem de implantar redes especificas que ja incorporavam tecnologias digitais 

mais modernas, o que !he conferia certas vantagens competitivas sobre a BT. Esta ainda 

tinha que suportar os maiores custos provenientes de equipamentos mais antigos 

(anal6gicos ), o que nao ocorria com a Mercury44
• 

Entretanto, na decada de noventa, o duop6lio na rede basica sofreu algumas 

mudan<;as, que nao afetaram as comunicacoes internacionais. F oram liberadas concessoes, 

tanto para a rede local quanto para a rede interurbana incluindo novos operadores como a 

Energis Cornmunicatons (subsidiaria da area de energia eletrica), COLT- City of London 

Telecomunication (subsidiaria da Fidelity Investment), Ionica L3 Ltda. ( companhia local 

que utiliza tecnologias wireless), Torch TELECOM (parceira empresa eletrica/operador 

local), alem das varias operadoras de TV a cabo ( concessao para a rede local). E, na 

telefonia celular passaram a operar duas ernpresas, a CELLNET (desde janeiro de 1985), 

que e 60% da BT e 40% da TELECOM Securicor Cellular Radio e tambem a Vodafone 

(propriedade de Racal TELECOM). 

44 Cf Wohlers e Crossetti, !997. 



Em linhas germs, os limites da reforma inglesa advem de sua nao inser<;ao em 

politicas globais de reestrutura<;ao industrial, ao contnirio das reformas realizadas pelos 

japoneses. Neste sentido, a BT desenvolveu estrategias de fomecimento auti\nomo, 

substituindo os fomecedores locais de telequipamentos por multinacionais como a sueca 

Ericsson, o que demonstrava a niio inten<;ao da BT em atuar no complexo servi<;o-industria. 

Segundo Wohlers e Corssetti (1997), a BT atual tern urn comportamento tipico de 

urna grande companhia privada do setor de tecnologias de informa<;ao: e urna das mais 

lucrativas, passou a ter uma estrategia de intemacionaliza<;ao privilegiando os interesses 

dos grandes usmirios e desconsiderando a face industrial do complexo de telecomunica<;oes. 

Uma politica de nao incentivo do setor industrial tern gerado deficits crescentes na 

balan<;a comercial de telequipamentos, ao !ado de urn aumento sensivel na dependencia de 

fomecimento de tecnologia extema. Isto se deve, conforme assinalado anteriormente, a 
escolha inglesa pelo atendimento das demandas crescentes e cada vez mais sofisticadas dos 

grandes usru\rios que se chocaria com a oferta tecnologicamente menos avan<;ada da 

industria inglesa. Assim, 

"constata-se, ainda, que o desequilibrio permanece, apesar da politic a de atrariio de 

grandes usuarios internacionais para localizarem seus investimentos na Grii

Bretanha, o que acarretou uma onda de investimentos dos grandes fabricantes 

internacionais japoneses e americanos, notadamente interessados em se aproximar 

do mercado da Europa continental" (Wohlers e Crossetti, 1997: 80). 

Em oposi<;ao ao modelo ingles, a estrategia de reformula<;ao do sistema de 

telecomunica<;oes da Fran<;a incluiu a reestrutura<;ao industrial, dando margem ao 

surgimento de poderosas multinacionais, como a fabricante de telequipamentos Alcatel. 

Alem disso, ao contnirio dos modelos ingles e norte-americana, a experiencia francesa 

baseou-se em reformula<;oes de caniter coordenado e medidas implementadas. 

1.2.2.4. Modelo Europeu Continental de Transi~iio Coordenada 

Nos grandes paises da Europa Continental, as estrategias govemamentais de 

reforma do setor de telecomunica<;oes levaram a urn modelo menos concorrencial e 

privatista que o ingles. Tais estrategicas foram mais sistemicas e planejadas a Iongo prazo, 
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incluindo a modemiza91io conjunta operador e fabricantes de telequipamentos ( constituindo 

urn bern montado complexo servi9o-industria). 

A reforma do modelo hist6rico das telecomunica<;Xles nos grandes paises da Europa 

continental, especialmente da F ran9a, decorreu de uma men or pres sao relativa dos gran des 

usm!rios, bern como de politicas de preserva91io de uma rede solidaria ( difundindo as novas 

tecnologias a todos os tipos de uswirios ). Adicionalmente, foi dado apoio explicito a 
modemiza91io do operador France Telecom, juntamente com a estrategia de fortalecimento 

dos "campoes nacionais", fabricantes intemacionalmente competitivos de grandes 

equipamentos na area de comuta91io e transmissao45
• 

Apesar das diferencia~s e nuances nacionais existentes entre os paises do 

continente Europeu, notam-se mudanyas na estrutura de mercado, particularmente atraves 

da liberalizayao da oferta de serviyos de valor adicionado, na forma91io de redes 

corporativas, na abertura de mercado de terminais, na telefonia celular, alem da 

implementavao de estrategias ativas de intemacionalizayao dos antigos operadores. 

Diferentemente do caso ingles, os subsidios cruzados foram reduzidos em menor grau, a 

privatiza91io foi apenas da gestao e praticou-se a regulayao implicita, a partir de 6rgaos 

reguladores presentes no ambito do Ministerio responsavel pelas telecomunicayoes. 

1.2.5. Modelo Latino-Americano 

Ate a decada de oitenta, a situa91io dos paises em desenvolvimento, especialmente 

os latino-americanos, pressionados pela divida extema, pelo colapso das fontes de 

financiamento de Iongo prazo e pelo nao dominio das novas tecnologias de informayao, se 

revelava dramatica. A questao central residia na compatibiliza91io entre as invers5es 

necessarias tanto para a urgente necessidade de aumentar a capilaridade da rede basica, em 

geral extremamente reduzida, como para a expansao da digitalizayao da rede, com o fim de 

incorporar os novos serviyos tecnol6gicos de informa91io. Poderia ser arriscado abrir mao 

45 "No caso da Fran<;a, que parlin de uma situao;ilo de relativo atraso da rede, observou-se desde meados da 
decada de 70, uma extraordirulria capacidade politica do govemo em definir urn amplo projeto de 
modemi~o (Plan Ratrappage) destinado a superar o atraso da rede bllsica. Isso foi feito em con junto com 
uma estraregia bem-sucedida de politica industrial destinada a constitnir urn "campeilo nacional" na area de 
teleqnipamentos, ntilizando, para isso, o poder de compra do operador pUblico tradicional (DGT - Direction 
Telecom, em 1998). Dessa fonna, houve urn grande apoio para viabilizar o surgimento de urn fabricante de 
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da universaliza9ao do sefVI90 teleronico para investir em novas tecnologias de 

teleinformatica, como foi a op9ao de paises como Chile, Argentina e Mexico. 

0 Chile foi o pioneiro no que se refere aos processos de privatiza;;ao na America 

Latina. Seu setor de telecomunicao;oes foi privatizado no comeyo dos anos oitenta, 

passando a ter 20% de suas ao;oes nas maos de Teleronica de Espana, e o restante 

distribuido entre: Banco Santander, Fundos de Pensao, trabaihadores da empresa, Banco 

Chase e inversionistas menores. 

Na Argentina, as primeiras tentativas de privatiza9a0 da companhia estatal Empresa 

de Telecomunicao;Qes Argentina (ENTEL) remontam a metade da decada de oitenta, na 

administrao;iio de RaUl Alfonsin. Todavia, dado seu grau de comprometimento com foro;as 

politicas, as quais se posicionavam contra uma politica privatizante, principalmente depois 

de 1987, este projeto nao foi implementado, sendo levado adiante apenas no govemo 

Carlos Menem. 0 processo de reestruturao;ao e privatizao;ao de empresas publicas na 

Argentina intensificou-se, no final da decada de oitenta, em virtude da politica de 

emprestimo do Banco Mundial. 0 Banco impos como condio;ao de emprestimo para 

reestruturao;ao da economia a privatizao;ao da empresa estatal de telecomunicao;Oes antes da 

aprovayao do emprestimo de US$300 milhoes"' . 

Assim, a partir de 1990 o Estado vendeu a concessao dos sefVIyos de 

telecomunicao;oes para empresas estrangeiras na forma de consorcio. Essa concessiio, que 

tern durao;ao de sete anos, mas que pode chegar a durar 10 anos, dividiu o pais em duas 

areas, ficando cada consorcio responsiivel por uma das areas - norte e sul. A zona norte, 

sob a responsabilidade da empresa Telecom, adquiriu 60% da antiga ENTEL, e e urn 

consorcio entre a France Telecom (Frano;a), Stel (Itiilia), Perez Companc, urn grupo 

nacional eo banco americano, J.P. Morgan. A empresa operadora Teleronica Espana ficou 

responsiivel pela zona sul, sendo 10% do grupo Techint e 57% do Citybank.. 

Antes da privatizao;ao, a situao;ao do setor na Argentina resumia-se a 

aproximadamente 11 linhas teleronicas para cada I 00 habitantes, centrals teleronicas 

ultrapassadas tecnologicamente e anti gas ( 17 anos ), 60.000 linhas com problemas e listas 

de espera de 3 anos e meio, aproximadamente. Os compromissos para a concessao 

equipamentos intemacionalmente competitivo, (Alcatel)" (cf. Wohlers, 1999:52/3). 
46 Cf. Banco Mundial, 1995 
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deveriam ser: passar de I, 4 milhoes de linhas telefOnicas para 3 milhoes ate o ano 2000; 

baixar o preyo das tarifas em 2% por ano e realizar invers5es da ordem de 131 milhoes de 

d6lares em 1991, 604 milhoes em 1992, 829 milhoes em 1993, 761 em 1994 ate 529 

milh5es em 1996, quando termina o contrato. 

Como resultados sociais da privatizayao na Argentina, ate o ano 1993 houve uma 

alta considenivel nos preyos das tarifas no interior do pais. Antes subvencionadas, as tarifas 

nesse pais siio as mais altas de America Latina, e a elev~ao dos preyos nao compensou as 

novas ajudas reservadas aos mais pobres. Alem disso, estas altas foram precedidas de 

reestruturaV('ies e novos licenciamentos, com urn aumento do desemprego que chegou a 

27% apenas na capital Buenos Aires47 

No Mexico o Estado possuia 51% das ~s da Telmex, sendo que em janeiro de 

1991, seu controle passou para urn cons6rcio privado (grupo Mexicano Carso, France 

Telecom e Southwestern Bell), mantendo a presen~a majoritiuia de urn grupo nacional com 

condi~ao para a entrada das empresas privadas. Ao privatizar a Telmex, o Estado mexicano 

garantiu o monop6lio das conexoes de longa distiincia por seis anos. 0 governo prometeu 

acabar com o monop6lio em seis anos, passado este periodo, Telmex teria que enfrentar a 

competi~ao com outras empresas. 

A Venezuela vendeu a concessiio de TV a cabo para urn cons6rcio liderado por 

GTE, mas reservou para a companhia o monop6lio por oito anos com a condi~ao que se 

instalassem mais linhas no pais. A companhia venezuelana de telefone, Companhia 

An6nima Nacional de Telefonos de Venezuela (CANTV), foi vendida pelo governo em 

1991 para urn grupo formado por GTE, AT&T, Telef6nica de Espaiia, Electricidad de 

Caracas e dois bancos locals. 0 contrato especifica que o servi~o existente sera regulado 

por urn monop6lio ate o ano 2000, e somente alguns objetivos serao cumpridos ate esta 

data48
• 

Em suma, o processo de mudan~a institucional na America Latina, resultou na 

compra dos monop61ios estatais por empresas privadas estrangeiras conforme mostra o 

quadro abaixo: 

47 Cf. Costa, I 996. 
48 Cf. Costa, I 996. 
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Quadro 1.3 - Operadoras Internacionais na America Latina (rede fixa) 
ioperador Internacional Pais Ano Operadora local privatizada 

Argentina 1990 Telefonica (Sui) 

Chile 
1998 ENTEL 
1990 CTC 

~eleffinica de Espanba (ex-estatal) Venezuela 1991 CANTY 
Peru 1994 ENTELeCPT 

Porto Rico 1991 TLD 
Brasil 1998 Telesp 

franee Telecom (estatal) 
Argentina 1990 Telecom (Norte) 
Mexico 1990 Telmex 

STET (estatal) 
Argentina 1990 Telecom Norte 

Bolivia 1995 ENTEL 

Southwestern Bell Mexico 1990 Telmex 

KTTE Venemela 1991 CANTY 
AT&T Venezuela 1991 CANTV 
World Com Brasil 1998 Embratel 

Oll!es: Woblen; 1999:56; ' Esoecializada. 

As mudan<;as tern sido vistas, por alguns analistas, como a aplica<;iio do "Consenso 

de Washington", o qual previa a combina<;iio de algumas recomenday()es, entre elas, o 

crescimento voltado para fora, liberalizayiio, privatiza<;iio, desregulamentayiio e equilibria 

fiscal. E dessa forma que essas mudanyas, na America Latina, apontam para uma 

articula<;iio com programas de conversao da divida extema, mudan<;a do modelo de 

regula<;iio e privatiza<;iio para resolu<;iio dos problemas de eficiencia e obten<;ao de recursos 

para novos investimentos. 

Ainda, 

·~ maioria das refonnas dos poises /atino-americanos de lingua espanhola ocorreu no contexto da 

aplica;:ao de severas politicos de reqjuste estrutural. As operat;oes de venda (privatiza<;ao) tamhem 

foram acompanhadas pelas renegociar;i'Jes da divida extema. Nesses casos, a presenr;a de organismos 

mu/tilaterais foi muito significativa, como na Argentina. No .Afexico, tambem niio deve ser 

subestimada sua inclusiJo no novo bloco NAFTA. Assim, as questiJes inerentes a regionaliza<;ao ou 

forma<;i1o de blocos de comercio foram muito impartantes para a configurar;ao das politicas 

econ6mica desse pais" (Wohlers, 1999: 56). 

Em resumo, na America Latina paises como, por exemplo, Argentina e Chile 

tiveram uma redefini<;ao de linhas de interven<;ao do Estado, isto e, de urn modelo de 

Estado intervencionista gestor dos servi<;os de infra-estrutura passou-se ao Estado minimo 
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como conseqiiencia de uma politica de subomayao ao ~consenso de Washington". No 

Mexico e Brasil, para alem do imediato realinhamento ao conjunto de propostas 

neoliberais, houve a extinyao das politicas de substituiyao de importayoes que existiram 

nestes paises por mais de 40 anos. Alem disso, no caso mexicano, a privatizayao do setor 

esteve condicionada a op~oes politicas do govemo, como por exemplo, a prioridade das 

reformas do Estado dada a incorporayao do pais ao North American Free Trade Agreement 

(NAFTA)"'~ 

Apresentadas as mudanyas institucionais, necessita-se descrever o que se passou no 

caso brasileiro a fim de entender quais as virtudes e desafios do modelo, materia do 

proximo capitulo. 

49 Cf. Costa, 19%. 
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CAPITULO 2: REFORMA DO SETOR DE TELECOMUNICA<;:OES 

BRASILEIRO 

A partir de decada dos noventa, o Estado brasileiro, pressionado pelo esgotamento 

do rnodelo de substituis;ao de irnportas;ao, pelo irnpacto da globalizas;ao e pela dupla crise -

fiscal e de govemabilidade, tern buscado reinventar-se por rneio da liberalizas;ao 

econornica, da transforrnas;ao estrutural e da reforrna adrninistrativa50
• Urn irnportante 

cornponente desse processo foi a reforrna regulat6ria, que cornpreendeu, corn diferentes 

graus de varias;ao segundo cada setor industrial: I) a que bra de rnonop6lio estatal; 2) a 

privatizas;ao das ernpresas estatais; 3) a forrnulas;ao de urn novo marco regulat6rio; 4) o 

estabelecirnento de conselhos industriais, 5) o estabelecirnento de agencias reguladoras 

financeiramente autonornas e, ern principio, politicarnente independentes". 

A reforrna regulat6ria desenvolveu-se a partir de dois aspectos. Por urn !ado, a 

privatizas;ao de setores, como o de telecornunicas;iies, desestruturou centros de pesquisa e 

desenvolvirnento, a exernplo do CPqD, desrnantelando irnportantes linhas de pesquisa e 

prograrnas de financiarnento a pesquisa, ern urn contexto de penUria financeira generalizada 

para a area de inovas;ao como urn todo52
• Por outro !ado, a crias;ao de agencias reguladoras 

setoriais, como a Anatel, criou oportunidades para o estabelecirnento de urn novo marco 

institucional para a pesquisa setorial. 

Este capitulo vai tratar da constituis;ao do novo rnodelo institucional do setor de 

telecornunicayiies brasileiro, seus antecedentes e o desenrolar da reforrna regulat6ria, que 

culmina corn a cria9ao da agencia reguladora, a Anatel. 

50 Teixeira & Santana, 1994; Lattman-We1tman, 1996, apud Botelho, 2002. 
51 Cf. Botelho, 2002. 
52 Salvo raras excec;Oes em sub~areas consideradas estratCgicas pelo governo, como o setor espacial, cujo 
financiamento para o desenvolvimento da inovac;ao tern sido mantido, ainda que a duras penas e com 
reduzidos valores (Botelho, 2002). 
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2.1. Em Dire~ao a Privatiza~;ao do Setor 

Segundo Milfcio Wohlers (1999), existiram condicionantes intemos ao Brasil que 

inviabilizaram, ate 1994, a reproduvao das politicas de telecomunicayoes adotadas pelos 

latino-americanos. Estes condicionantes estao relacionados a: existencia de uma estrutura 

industrial relativamente mais desenvolvida; maior diversifica<;ao de suas rela<;oes 

intemacionais; ao peso eo interesse especifico do setorfinanceiro; e, sobretudo, dificuldade 

de articular politicamente urn programa de estabilizayao nao recessivo, sem aprofundar as 

ja profundas desigualdades sociais. Ate o Govemo Fernando Henrique Cardoso (FHC), o 

Brasil buscou urn caminho proprio buscando acelerar o monop61io publico, mas sem 

privatizar sua propriedade. 

Com atraso de quase uma decada em relas;ao a organiza9ao e privatiza<;ao das 

telecomunicas:oes dos paises latino-americanos (como o Chile, Argentina e Mexico), o 

Brasil iniciou em 1995 seu processo de reforma com a quebra do monop6lio constitucional. 

Nessa mesma epoca foram tambem aprovadas Emendas Constitucionais suprimindo outros 

monop6lios legais na area de infra-estrutura, como petr6leo, navega<;ao de cabotagem e gas 

canalizado. 

0 modelo tradicional de telecomunica<;oes brasileiro vern sendo contestado desde 

meados dos anos oitenta, refletindo na proposta de abertura das telecomunica<;oes durante o 

processo constituinte de 1988. As pressoes para a desregulamenta<;ao e privatizavao do 

setor de telecomunica<;oes brasileiro originaram-se de uma composi<;ao de motiva<;oes de 

carater nacionais e internacionais. De modo geral, as internacionais referem-se as pressoes 

tecnol6gicas (mudan<;as de paradigmas) e as "recomenda<;oes" dos orgamsmos 

internacionais. Ja as nacionais relacionam-se a divida publica, ao deficit publico, as 

pressoes dos grandes usuarios e ao volume insuficiente de investimentos destinados ao 

Sistema Telebras. 

Tais contesta<;oes foram se fortalecendo durante a decada de noventa, em que pese o 

carater liberal do Govemo Fernando Henrique Cardoso, representado pelos Ministros das 

Comunica<;oes e da Fazenda, respectivamente, Sergio Motta e Jose Serra, grandes 

articuladores dos interesses da frente dos privatistas nas discussoes no Congresso. 



2.1.1. Configura~iio do Setor: 1950-1985" 

A grande necessidade de servi~os de telecomunica9oes nasce, em meados da decada 

de 50, com o aprofundamento da industrializa9i'io pesada e com o aumento da taxa de 

urbaniza~ao no pais. Entretanto, nesta epoca, os servi9os demonstravam expressiva 

fragilidade tecnica e institucional. No ambito institucional, as operadoras estrangeiras 

tinbam concessoes para explorarem as redes das principais capitais do pais, no entanto, ni'io 

investiam de forma suficiente na amplia9i'io e moderniza9i'io das plantas. Assim, no inicio 

dos anos 60, essas operadoras passaram a ser nacionalizadas". Alem disso, a Lei n° 4.117 

de 1962 instituiu o Codigo Nacional de Telecomunica~oes, que fundamentou o sistema 

brasileiro de telecomunicayoes, a partir da implementayi'io de algumas medidas: 

• Estabeleceu o Sistema Nacional de Telecomunicayoes (SNT), o qual atuou na 

unifica9i'io da rede de telecomunica9oes; 

• Institniu o Conselho Nacional de Telecomunicayoes (CONTEL), que se 

encarregaria pelo planejamento e fiscalizayi'io, por meio de atribui9ao de normas para o 

funcionamento do sistema de telecomunicayoes; 

• Criou a empresa operadora estatal Embratel; 

• Criou o Fundo Nacional de Telecomunica9oes (FNT), que correspondia a uma 

sobretarifa para obter recursos extra-or9amentarios, que seriam alocados na futura 

empresa estatal. 

Em 1972, o sistema foi completado pela cria9i'io do Ministerio das Comunica9oes 

(Minicom) e da holding Telebnis. Esta empresa passou a centra1izar, planejar e administrar 

as atividades de telecomunica96es, alem de controlar a Embratel e todas as empresas polo". 

Em 1976, como intuito de desenvolver tecnologia propria, foi criado o CPqD. 

53 Embora haja uma literatura ampla tratando da configura9ao do setor de telecomunica,oes, considera-se 
importante fazer urn brevissimo relata acerca do tema, par contribuir na fluidez cronol6gica da disserta91io. 
54 Como exemplo a Companhia TelefOnica Nacional (CTN), uma subsidiaria da ITT, foi encampada, em 
1962, pelo govemador Leone! Brizola. 
55 As chamadas empresas p6los foram formadas pela aquisi91io das concessionarias preexistentes, sen do que 
cada Estado ficou responsavel por explorar as redes urbanas e intraestaduais 
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Em linhas germs, a decada de setenta foi marcada pela implementa<;ao de politicas 

industriais que objetivavaJU a expansao da rede em paralelo com o crescimento da industria 

nacional de telequipaJUentos56
• Neste periodo, a politica governamental baseou-se na 

substitui<;ao de importa<;ao e no poder de compra da Telebnis, o qual foi utilizado como o 

principal instrumento de consolida<;ao de urn parque industrial no Brasil para a fabrica<;ao 

de equipaJUentos, materiais e sistemas de telecomunica<;oes, em parte com a utiliza<;ao de 

tecnologia desenvolvida localmente". 

Desta forma, o monop6lio publico evolui tanto no plano produtivo quanta no plano 

tecnol6gico, atraves da implanta<;ao de urna rede de ultima gera<;ao em desenvolvimento 

simultiineo da capacita<;ao da indlistria nacional em segmentos importantes, como a 

comuta<;ao publica". Os investimentos realizados pelo sistema Telebr:is foraJU 

relativaJUente significativos para a epoca, registrando, no periodo de 1974 a 1982, uma 

media annal de US$ 4, I bilhOes (em moeda constante de dezembro 1995). 

2.1.2. Genese da Politica de Abertura: 1986-1989 

Todavia, esta tendencia progressista do Sistema Telebnis, resultado de urna politica 

considerada exitosa, apresenta urn ponto de inflexao no inicio dos anos oitenta. Decorrente 

do processo de ajuste financeiro que atingiu todo o Setor Produtivo Estatal, os 

investimentos reduziraJU-se para urn patamar media annal de R$ 3,1 bilhOes no periodo de 

1983 a 198759
• As razoes da queda do nivel de investimento foraJU descritas por Almeida e 

Crossetti (1997): 

"A queda no nivel de investimento basicamente resultou da restrit;iio de recursos para 

financiamento, que foi muito forte na decada de 80. Apesar da maior rentabilidade operacional 

do sistema estatal de telecomunica(:Oes quando comparado a outros segmentos da infra

estrutura (energia e transportes, par exemplo), vcirios fatores contribuiram para restringir a 

financiamento do setor. Destacam-se a enorme compresslio das tarifas reais (como parte da 

56 Cf. Wohlers, 1994. 
57 Cf. Botelho, 2002. 
58 Cf. Wohlers, 1994. 
59 0 Sistema Telebriis contou com quatro fontes de financiamento: gera9ao propria, recursos de terceiros, 
autofinanciamento (assinantes), recursos fiscais, sendo que ate inicio da dCcada de oitenta, a maior parte era 
formada pelo FNT. Para urn exame mais detalhado das fontes de financiamento, conferir Almeida e Crossetti 
(1997). 
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politica antiinjlaciondria), a/em da extinr;iio do Fundo Nacional de Telecomunicar.;Oes, em 

1986 (antes grande parte dos recursos ja eram desviados para outros setores)" (Almeida & 

Crossetti, 1997:32). 

A crise financeira prejudicou fortemente o financiamento dos investimentos necessarios 

a continuidade da expansiio da rede, refletindo na precariedade da rede, na deteriora<;iio da 

qualidade dos servivos, no aumento da demanda reprimida por servi<;:os, nos baixos graus 

de digitaliza<;:iio da rede e de universalizayiio da mesma. Alem disso, os investimentos 

passaram a nao priorizar o aspecto sistemico, gerando gargalos em certos segmentos, 

especialmente nas regioes metropolitanas. 

A genese da politica de abertura das telecomunicavoes nasce em meados dos anos 

oitenta sob este contexto de crise dos servi<;:os de telecomunica<;:oes60
• A eficiencia do 

modelo tradicional do setor de telecomunica<;oes come<;:a a ser contestada diante do deficit 

publico, da divida publica, das pressoes dos atores e das pressoes tecnol6gicas. Em poucas 

palavras, as condi<;oes para as mudan<;as estavam dadas: "grandes inovar;oes nas telecoms 

versus o atraso do operador, a grande carencia de servir;os versus as fortes pressoes dos 

consumidores, os vultosos investimentos necessarios versus a incapacidade do Estado para 

financia-los "(Dalmazo, 1999:47). 

A proposta de abertura das telecomunica<;:oes expressou-se durante o processo 

constituinte de 1988. Havia no Minicom, agentes fitvoraveis a abertura, inclusive tomando 

decisoes arrojadas a revelia da regulamenta<;:iio, como no caso Victori, no da reserva de 

mercado da CPA-Tr6pico, e na tentativa de burlar a Lei da Inforrnatica61 

0 resultado foi que a Constitui<;iio de 1988 consolidou o modelo de monop6lio 

publico do sistema de telecomunica<;oes brasileiro, forrnalizando a exclusividade estatal na 

explora<;iio dos servi<;os basicos, o qual abrange a telefonia, telegrafia, transmissiio de 

dados e demais servi<;os publicos da area. Niio obstante ter mantido o monop6lio publico 

nestes servi<;os, a constitui<;iio tambem garantiu urn espa<;:o de atua<;iio da iniciativa privada. 

60 ''A crise dos serviyos oeorreu a partir de 1985, especialmente nos pcriodos de pique do trafego dos grandes 
centres urbanos, principalmente nas operadoras Telemig, Te1esp, Telegoias e TeleJj. Outras raz5es tam bern 
conuibuiram para agrava-la: a resistencia das indusuias, Ericsson, NEC e Equitel, para se adaptarem as 
normas da nova Lei de InfOrmatica, a instabilidade e as incertezas geradas pela politica econOmica, que impOs 
cortes nos investirnentos, afetando contratos, preyos, decis5es da indU::.iria, etc; capacidade limitada no curto 
prazo para a indUstria atender as dcmandas da Tclebras durante a Nova RepUblica, pois vinha operando com 
grande capacidadc ociosa; e, por Ultimo, a ocorrCncia de uma explosao do consumo de serviyos de 
teleeomunica95es a partir de 1986" (Dalmazo, 1999: 62). 
61 Para maiores detalhes, eon!Crir o capitulo l, Dalmazo, 1999. 



Estava assegurada a prestayao de servi9os de informaciio por entidades de direito 

privado atraves da rede publica de telecomunica¢es desenvolvida pela Uniiio; o inciso XII 

(letra a) do mesmo artigo 221 permitia a exploraviio privada - mediante autoriza9iio, 

concessiio ou permissiio - dos servicos de radiodifusiio sonora e demais serviyos de 

telecomunica95eS62 Ainda na mesma epoca, em 1989, foi tomada outra medida de carater 

liberalizante, representada pela negociayao das a9oes da Telebras no pregiio das bolsas de 

valores de todo pais. Apesar da conjuntura favoravel, as razoes para a niio abertura do setor 

nos anos oitenta siio pontuadas por Dalmazo ( 1999): 

"Porum /ado, a perda do carater estrategico do setor e a consequente perda de poder e de autonomia 

do grupo dirigente frente ao Executivolarea economica63 nilo logrou formar uma alianra so/ida pora 

respaldar a decisilo de abertura. Por outro /ado, no processo constituinte, as alian9as e as coalizoes 

dos privatistas nilo Joram copazes de articular uma maioria porlamentar para aprova-la. E 
importante enfatizar que o Sistema Telebrils gozava de grande prestigio interno e internacional, que a 

entrada do capital privada nacianal representava alto risco de exito, que o capital estrangeiro tinha 

restrtr;iio interna, que o capital estrange fro tinha grande restrir;fio interna, que o controle e as tarifas 

aviltadas impostas pela area economica nilo Jorjavam expectativas ao investidor privado. Portanto, a 

proposta dos privatistas sustentava-se como alternativa ao modelo tradicional, porem em bases 

frageis para construir alianr;:as e coaliziJes consistentes para as mudanras politico-instltucionais" 

(Dalmazo, 1999:93). 

2.1.3. Intensifica~iio do Movimento da Politica de Abertura: 1990-1995 

No inicio dos anos noventa, a condu9iio da politica economica foi influenciada pelo 

conjunto de medidas acertadas no Consenso de Washington. Basicamente, estas medidas 

focavam a desregulamenta9iio, a privatizaciio e a abertura da economica. Na epoca, os 

objetivos da Polltica Industrial e de Comercio Exterior estavam vinculados a estrategia da 

politica economica, por meio da adoyiio de medidas niio seletivas de apoio oficial e de 

62 ~Nessa modalidade, destacam-se os servi>OS de radio (AM, FM, onda media, curta e tropical), de te1evisao 
(UHF e VHF), de videodifusllo (TV por assinatnra), de cabodifusao e de radiochamada (paging), alem de 
servi>OS 1imitados como radio-taxi, radioamadorismo, etc. Nesses servi~os, o Estado atribui as frequencias 
uti1izadas e fiscaliza sen uso adequado" (Almeida, M.W, Crossetti, P, 1997: 41). 
63 Dalmazo (1999) identifica os atores euvolvidos uas decisiJes do Executivo e da area economica. 0 
Executivo Federal (incluem-se o Executivo Estadual e os ex-dirigentes) ocupa om papel central na 
formul~o e ua execu¢o da politica. As autoridades da area eeonOmica, especialmente os Ministerios da 
Fazeuda e do P1anejamento, representam o micleo do poder, cuja capacidade para influenciar decisiJes em alta 
e em expansao. Nao s6 controlaram a politica macroeeonomica, como utilizaram o setor produtivo estatal 
como instrumento para amenizar a crise eeonomica e reverter a instabilidade. 
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instrumentos de controle dos oligop6lios. A politica fundava-se na visao de que a abertura 

do comercio exterior, a liberalizaviio das importa9oes e o estimulo ao credito 

transformariam rapidamente a estrutura industrial, modemizando-a e tomando-a 

competitiva internacionalmente. 

Este caniter liberalizante da orientaviio da politica economica e industrial influenciou as 

decisoes e o conteudo das politicas no setor de telecomunica9oes. Desta forma, os 

movimentos de desregulamentayiio e de privatizaviio comevaram ganhar forya no inicio dos 

anos noventa. 

Os privatistas nao se inibiram pelas derrotas anteriores e reivindicaram tematicas 

distintas que conduziram progressivamente a privatizayiio. Entre 1990 e 1993, a 

reivindicaviio foi pela liberalizaviio a entrada da iniciativa privada; entre 1994 a julho de 

1995, foi a flexibilizaviio do modelo tradicional; e a privatizaviio a partir de meados de 

1995. Ja os estatistas uniram-se pela manuten<;iio do modelo tradicional entre 1990 e julho 

de 1995 e, a partir dai, passaram a defender a criaviio de uma empresa unica, que se 

chamaria Brasil Telecom, alem da introdu<;iio da competi9iio64
. 

2.1.4. As Medidas Truncadas de Desregulamenta~;iio do Setor -1990-1993 

Atraves do Programa Nacional de Desestatiza<;:iio (PND), a politica de abertura dos 

servi9os publicos, nao unicamente dos de telecomunicaviies, passou a ser prioridade no 

programa economico do Presidente Fernando Collor de Mello. Durante seu govemo, no 

comevo da decada de noventa, foram tomadas iniciativas com o intuito de desregulamentar 

as telecomunicac;:oes e de reformar o Estado. 

Nesse sentido, o Minicom foi extinto e substituido pela Secretaria Nacional de 

Comunicac;:oes (SNC), vinculada ao Ministerio da Infra-Estrutura (Minfra). Na SNC, o 

engajamento da nova direyiio era pr6-abertura, uma vez que, o entiio Ministro do Minfra, 

Ozires Silva, apresentou-se como liberal, defendendo a reduc;:ao do tamanho do Estado e a 

mudanya de enfoque das funviies das empresas estatais. Em abril de 1992, houve uma 

reestrutura<;iio administrativa, que dividiu o Minfra em Ministerio dos Transportes e das 

64 Dalmazo (1999) faz uma discussao minuciosa da conduyao politica no Congresso Nacional ao processo de 
privatizayao das telecomunica<;Qes. As discussOes deste processo politico descritas a seguir sao apenas urn 
resurno do livTo do autor. Para mais detalhes, confCrir seu hvTo. 
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Comunica<;iies, buscando recompor o apmo politico da base do Govemo Collor65
• Tais 

reestrutura<;iies, na verdade, demonstraram falta de uma politica consistente para o setor, 

sendo que algumas das medidas de cunho liberal, tomadas durante este govemo, chegaram 

a conflitar com os preceitos institucionais, resultando em divergencias de interpreta<;ao e 

disputas juridicas66
• 

Ja no Govemo !tamar Franco (out./92 a 1994), o comando do Minicom delineou 

politicas com contomos mais consistentes, buscando o crescimento auto-sustentado das 

telecomunica<;oes em conjunto com a area economica. A orientac;ao desta politica foi 

esboc;ada na Exposi<;ao de Motivos no 20, de 22 de dezembro de 199267
• Este documento 

centrou-se nos seguintes pontos: recuperar a defasagem das tarifas, reduzir os subsidies 

cruzados, definir uma politica industrial e tecnol6gica de Iongo prazo, melhorar o 

desempenbo das operadoras e qualificar a presta<;ao dos servi<;os atraves do contrato de 

gestao68
• 

Nao obstante uma politica mais consistente, a orienta<;ao do Minicom manteve sua 

politica de abertura, ainda buscando brechas na legisla<;ao secundaria, no sentido de liberar 

a entrada da iniciativa privada. No trecho que segue, Dalmazo (1999) descreve a 

permanencia, durante o Govemo Itamar, do enfoque liberal de suas politicas, bern como das 

influencias estrangeiras de carater tambem liberal: 

"Os privatistas fizeram a seguinte leitura dos fatos: a manutenqiio do mode/a tradicional na 

Constituir;eto de 1988 representou urn inesperado retrocesso em relac;iio a Constituir;tio de 1967 e a 
tendencia mundial de abertura do setor. Par isso, propalaram que a revisiio do dispositivo 

constitucional era um imperativo. Ancoravam-se, tambim, no discurso liberali'zante do novo comando 

do Minicom. Nesse sentido, o Ministro dos Transportes e das Comunicac;Oes Affonso Camargo assinou 

um memoranda de entendimento sabre a necessidade de reestruturac;iio das telecomunicar,:Oes durante 

uma missiio oficial junto ao Banco Mundial, em 25.09.92. 0 documento sugeria as seguintes 

reformas: rebalancear as tarifas; desregulamentar o setor e remover os obstdcu/os constitucionais e 

!ega is a abertura e promover a cornpetk;iio; criar urn 6rgiio de regula{:fio independente; e privatizar o 

Sistema Telebriis. Essas mesmas propostas de reformas constam no documento conjidencial do Banco 

Mundial Reforming the Telecommunications Sector: Policy Issues and Options for the 1990s. datado 

65 Cf. Dalmazo, 1999. 
66 Cf. Almeida e Crossetti, 1997. 
67 Este documento recebeu o consentimento do presidente da Republica, sendo elaborado conjuntamente pelos 
Ministerios das Comunicas:oes, da Fazenda e pela Secretaria de Planejarnento (Almeida e Crossetti, 1997). 
68 Cf. Almeida e Crossetti, 1997 e Dalmazo, 1999. 
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de 24. 02.92. Efetivamente, a assinatura do memorando signiflcou um compromisso do Executivo com 

os reformos, e o documento fundamentou-as posteriormente" (Dalmazo, 1999: 123/4). 

Esta orienta..ao liberal tambem repercutiu na politica industrial setorial, que, ate 

entao, garantia mercado para os produtos com tecnologia nacional. As medidas de 

desregulamenta9ao nesta area pautaram-se nos interesses da grande industria estrangeira de 

telequipamentos, acarretando, desde entao, urn processo de descontinuidade e esvaziamento 

da cadeia produtiva nacional69
• 

Em linhas gerais, entre 1990 e 1993, os investimentos dos Ministerios responsaveis 

pelas telecomunica9oes priorizaram a moderniza9ao da rede, gerando novos servi9os de 

telecomunica96es, sobretudo nas regioes mais densas e econornicas, negligenciando, desta 

forma, a expansao da universali~o da telefonia70
• A enfase nos investimentos refletiu as 

press5es e reivindica9oes dos grandes usuilrios e dos usuilrios das rendas mais elevadas dos 

maiores centros urbanos. 

Segundo Dalmazo (1999), no periodo de 1990 a 1993, os fatores que colocaram em 

xeque o modelo tradicional agravaram-se e revelaram-se incapazes como agente 

transformador. Ravia plenas condi9oes para realizar a abertura das telecomunica96es no 

periodo, porem sua implementa9ao foi frustrada pela falta de sustentabi1idade politica das 

decis5es do Executivo e pela perda de consistencia das alian9as de interesses. Apesar de 

estarem em pauta os outros condicionantes, tais como: deficit publico, divida publica, 

press5es da industria e do capital estrangeiro, eles se manifestaram incapazes como agentes 

das transforma9oes mais radicais". 

2.1.5. Prepara~;io Legislatoria para o Processo de Privatiza~;io: 1995-1998 

A prioridade maxima do Governo FHC (1994-2002) foi a estabilidade econornica. 

A politica de abertura de grandes setores da econornica estava atrelada a consecu9ao desta 

69 cr. Dalmazo, 1999. 
70 "Assim, a Te1ebnls pOde atender a demandas derivadas da apli~o das novas teenologias, tomando 
possivel prover novos servi~, empregando novos meios alternativos de transmissilo ( cabos, Iibras, 6ptieas, 
satelites), qne permitiram criar redes paralelas a rede blisica. Vale observar que a planta necessaria para a 
ge~ de servi~ de redes modemas de comunica¢es nilo tern o mesmo significado universalizante da 
telefonia couvencional. Afinal, pane desses servi~ responde a uma demanda segmeutada dirigida a grandes 
empresas, a usnilrios especificos, a usnilrios de altas rendas e a servi~s restritos de carater nilo universal" 
(Dalmazo, 1999: 97/8). 
71 Para mna discussao mais detalbada sobre o tema, conferir o capitulo 2 do livro do referido autor. 
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estabilidade,.- uma v:ez_ que_ a receit.a_ auferida com a.s_v:enda.& da& Estatais seria_~ertida na 

redu~ao da divida. publica o que,_ conseqiiente.mente~ contribuiria para a estabilidade 

monet4ria. 

Como parte da Reformer dcr Estado-, que visava eliminar o- EstachJ prochrtor-e-recriar 

cr E~ regulaOOt: e- :fiscalizador, a pGlitica de ··abertura-· acentoou-se. ·· significati¥amente 

durante o. Gnv:eroo.. EHC_ De..l995. a2QQ2,_ o. gov:mauferiu quase..9Wa ooresultado. total 

g_erado dasvendas das estatais (Tabela2.. 1), e.mvirtude da aliena~ao de setores estrat~&Icos 

e de grande IJ.Orte financeiro, como o de telecomunicayoes (Gnifico 2,1 ). 

Tabela 2.1- Resultados de Vendas com Estatais: 1990/l,002 
Em mithOes-~ 

Receita de Divid Resultado 
Periodo as. 

Yenda. 'I'ransfe.rldas. Total 

1990-1994 8.608 3.266 11.874 . 
1995-2002 78.614 14.810 93,424 

l'otal &.1.222 18_016 105..228. 
Fl: -o ur.6Pria...Eon1e: BNDES,.2002.. 

Gnifica2.1.- :earticip~an Setorialnas Re.cei.tn 
ariundas das-P~s..Bnsileil-as!-l9-90J20()2_ 

Einanceiro &>k 

Siderurgi~ sw ... 

NI~O' 4% 

f>eerelfr 1. 068· 
1% 

2% 

Mlnerayi'io 

~1% 

I 
7% 

Petr:Oleo e Gas 

Eonte: BNDES, 2002. 

Outros 
1% 
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~ 
AcumuladQs 
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100% 



Durante uma reuniao de instalavao da Subcomissao da Comissao de Economia, 

Industria e Comercio, da Camara dos Deputados, realizada em 19/05/95, na Assembleia 

Legislativa, o Ministro Jose Serra, afirrnou: 

"a quebra do monop6/io era apenas urn passo no caminho da privatizar;iio, a/ternativa (mica 

encontrada pelo Governo para a maauten<;iio, a qua/quer custo, da estabilidade monetaria, fazendo 

frente aos problemas fiscais. Na ocasiiio, pe/a prime ira vez admitiu-se que o objetivo do Governo era 

privatizar o Sistema Telebras, para sustentar a estabilidade monetirria. Assim, a privatiza<;iio vincula

se a palitica monetaria, ou seja, dinheiro para abater a divida publica mobiliaria" (Dalmazo, 1999: 

150). 

Alem do Ministro Jose Serra, outro ator articulador do processo de privatiza<;ao foi 

o Ministro das Comunica<;5es Sergio Motta. 0 poder de influencia do Ministro das 

Comunicay(ies foi deterrninante na orientayao da flexibiliza<;ao dos serviyos publicos 

constitucionalizados e da privatizayao das grandes estatais, uma vez que, sob sua 

orienta<;ao, os prograrnas de investimentos do Sistema Telebnis e os controles da area 

econornica foram desbloqueados. Entretanto, a abertura estava bloqueada pela legisla<;ao 

constitucional prim{uia e secund{uia, alem das prerrogativas congressuais. 

0 Executivo definiu, entao, urna estrategia de a<;ao para desconstitucionalizar o 

setor de telecomunica<;oes, denorninando-a de flexibiliza<;ao do modelo tradicional. Esta 

flexibiliza<;ao "significava manter com a Uniiio o poder de concessiio sobre os servir;os, 

poderukJ, assim, liberar a entrada da iniciativa privada nos novos servir;os e protelar a 

decisiio sobre o futuro modelo nos servir;os convencionais" (Dalmazo, 1999: 179). Nesse 

sentido, o Congresso Nacional aprovou em agosto de 1995, a Emenda Constitucional n• 8, 

que alterou o inciso XI do artigo 21 da Constitui<;ao de 1988, estabelecendo a quebra do 

monopolio publico, vinculando a flexibiliza<;ao a aprova<;ao de uma lei ordin{uia para 

regulamentar o futuro modelo12
• 

Urn mes apos a aprovayao da Emenda n• 8, o Minicom comeyou a implementar a 

reforrna do setor. As diretrizes das mudan<;as foram encontradas no documento Reforrna 

Estrutural do Setor de Telecomunicayaes (REST), tambem conhecido por REST- 01/95 e 

72 No inicio, o Minicom tinha convi~o de que poderia flexibilizar baseando-se na 1egis1a9'lo vigente. No 
entanto, era possive1 fazer duas 1eituras da Emenda: "uma, qne a flexibiliza9'10 poderia ser implementada 
imediatamente, respaldada na 1egisla9'10 vigente, ontra, qne ela dependia de lei ordinAria para regulamentar o 
futnro mode1o; portanto, dependia do Congresso" (Dalmazo, 1999: 164). Depender do Congresso poderia 
atrasar e truncar a flexibiliza9>Io, desta forma, o Minicom desistiu de executa-la com base na legisla9'10 
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REST - 02/95. Por conter as premissas que norteariam a reestruturaviio, este documento foi 

essencial na epoca. Propunha as seguintes a\)Oes: 

"Elaborar projeto de lei para substituir o Codigo Brasileiro de Telecomunica<;oes; regulamentar essa 

nova lei; deflnir criterios que permitissem a interconexiio de redes, fragmentadas num regime de 

competi<;iio; fazer o rebalanceamento de tarifas; implantar o orgi'io regulador; estabelecer mode/as de 

editais de /icita<;iio; elaborar mode los de contratos de concessi'io; preparar o Sistema Te/ebrbs para 

atuar em ambiente de competi<;i'io (fase de transi<;iio); e de.finir cronograma para introduzir a 

competit;i'io na presta<;i'io dos servir;:os" (Dalmazo, 1999: 169). 

Declarada como estrategia de reforma do Estado, a reestruturaviio do Sistema 

Telebras buscou prepara-lo para operar num ambiente competitivo, baseando-se nas 

seguintes transforma\)oes: "sanear a estatal, retomar os investimentos, fazer o 

rebalanceamento das tarifas e reestruturar as teles para prepara-lo para competir e depois 

privatiza-lo" (Dalmazo, 1999: 170). 

Com o intuito de expandir e modernizar a infra-estrutura de telecomunicavoes e dos 

servivos postais, o Programa de Ampliaviio do Sistema de Telecomunicavoes e do Sistema 

Postal (PASTE) foi executado no final de setembro de 1995. 0 PASTE constitui-se urn 

plano de investimento audacioso, financiado pelos setores publico e privado. A 

implementaviio do Plano nos anos de 1995 e 1996 beneficiou-se da reduyiio dos custos de 

equipamentos e serviyos, que exigiu a atualizayao das metas sob bases mais realistas, dando 

origem a execu\)iio da segunda ediviio do PASTE em 1997. Segundo este Plano, o 

investimento publico em modernizaviio seria da ordem de R$ 90 bilh5es para o periodo 

1995-2003, sendo que R$ 12,80 bilh5es foram realizados no bienio 1995/9673 

0 resultado dos investimentos efetivamente realizados pelos dois Pianos foi a 

expansiio do grau de digitalizaviio da infraestrutura de telecomunica\)Oes, que passou de 

45% em 1995 para 73,2% em 199874
• Entretanto, os beneficios advindos da expansiio na 

vigente, encaminbando urn projeto de lei especifico ao Congresso, em fins de 1995, buscando agilizar a 
flexibiliza9ilo e, conseqiientemente, alcan~ a privatiza9i!O. 
73 "Pode ser constatado qne o desempenho real da Telebr:\s ficou abaixo dos valores ( ... ) indieados pelos 
PASTE, em particular no qne se refere a telefonia celnlar. Em 1996, a Telebr:\s instalou 2,8 milhi'ies de 
acessos celnlares (contra 4,4 milhiJes inicialmente previstos). Entretanto, isso nilo representou urn fraco 
desempenho ( crescimento de 84% na telefunia celnlar e 11,9 % na telefonia convencional), mna vez que o 
proprio PASTE foi corrigido para valores mais realistas, especialmente no tocante as metas de curto prazo. Na 
telefonia celnlar, por exemplo, o PASTE 1995 previa urna meta de 6,8 milhi'ies de acessos, para o ano de 
1997, enquanto o PASTE 97 rednzin esse valor para 6,0 milhiJes de acessos" (Almeida & Crosseni, 1997: 44). 
74 Cf. PASTE 1997. 
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A recupera9ao e o rebalanceamento das tarifas tambem constituiram fatores 

decisivos no sentido de elevar a capacidade de investimento das telecomunicayoes. A 

reestrutura9ao tarifaria das telecomunicayoes realizou-se a partir de dezembro de 1995, 

periodo de alinhamento dos pre9os publicos, em que a infla9ao estava baixa e a economia 

menos aquecida75
• 

A recuperayao tarifaria deu-se por meio do ajuste de seus valores aos custos reais 

dos servi9os. Para isso, o Minicom estabeleceu dois rebalanceamentos entre dez/95 e 

maio/97. Desta forma, a redefini9ao das tarifas passou a ser atribui9ao do Ministerio e nao 

mais da area economica. 0 rebalanceamento representou a eliminayao escalonada dos 

subsidios cruzados nas tarifas de telefonia local, resultando por urn !ado no aumento do 

valor da tarifa9ao desses servi9os e, por outro !ado, na redu9ao das tarifas dos servi9os de 

longa distiincia (interurbano e intemacional) e de comunicayao de dados. A reestrutura9ao 

tarifaria foi realizada em tres etapas, descritas por Dalmazo (1999): 

"Naprimeira, em dez./95,foi recuperado o valor real das tarifas defasadas, elevando as tarifas locais 

(aumentou 18% no valor do pulso), hem como houve um rebalanceamento que reduziu em 50% as 

tarifas internacionais, de forma que as perdas de receitas nesses servi9os fossem compensadas pel a 

aumento nos servi{:os locais. Na segunda etapa, no mes de jul./96, o valor do pulso foi aumentado em 

53,5%; o valor da assinatura Msica residencial mensa! elevou-se de R$ 2,70 para R$ 10,00; a 

assinatura bcisica comercial, de R$ 9,42 para R$ 15,00. As alterm;Oes tiveram repercussiio sabre as 

receitas da Telebrds em torno de 15%, basicamente gerados pelos acrescimos nos prer;os dos servir;os 

locais. Na terceira etapa, no mes de jun./97, o valor do pulso sofreu reajuste de 5 1,5%, equiparando

se dos servi<;os internacionais, au seja, a tarija para usa de canal de rede passou a custar R$ 

0, I 0/pulso, bem como a medida do puis a, que equivalia a tres minutos, foi reduzida para um minuto 

em meio. Essas altera90es deveriam provocar um impacto de 15% na gera9iio de receitas dos servi9os 

locais "(Dalmazo, 1999: 175/6). 

A estrategia de a9ao dos privatistas mudou em rela9ao aquela processada no final 

dos anos oitenta e inicio dos anos noventa. A natureza da abertura dos servi9os de 

telecomunica96es fez parte das reformas politicas do Estado (de produtor para regulador e 

fiscalizador), ao inves de pautar-se na dinamica de decisoes setorial, como ocorreu no 

Governo Collor. Alem disso, a partir da a9ao conjunta Executivo/Minicom76
, focou-se na 

questao da desconstitucionaliza9ao, com o intuito de flexibilizar o modelo tradicional, 

75 Cf. Almeida & Crossetti, 1997. 
76 Segundo Dalmazo (1999), a autoridade do Mini com e urn ator governamental, com poder de definir a 
politica de telecomunicayQes e a regulamentayao do setor. 
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negligenciando e escamoteando a discussiio sobre o novo modelo e privatiza<;:iio. "No 

essencial, a desconstitucionaliza~;iio dos servic;os ptiblicos era o passo primordial para 

implementar a.flexibilizac;iio dos novos servic;os" (Dalmazo, 1999: 181/2)77
• 

2.1.5.1. A Institucionaliza~ao do Novo Modelo 

Desde a aprova<;:iio da Emenda n°8, o processo legal desenvolveu-se rapidamente, de 

forma que em 3 anos o Governo FHC conseguiu criar urn arcabou<;:o legal necessario para 

legitimar a politica de abertura das telecomunica<;:oes. No periodo de novembro de 1995 a 

julho de 1997, ocorreram dois processos de decisiio que sintetizam a politica de abertura: a 

Lei Minima n° 9.295, que flexibilizou a telefonia celular e os novos servi<;:os, e a Lei Geral 

de Telecomunica<;:oes (LGT) n° 9.472, que organizou e institucionalizou o novo modelo de 

telecomunicac;;oes. 

2.1.5.1.1. A Lei Minima 

Segundo Dalmazo (1999), o processo de decisiio sobre a Lei Minima envolveu uma 

intensa movimentac;;iio dos atores recompondo alian<;:as e coalizoes de interesses, bern como 

media<;:oes do Executivo para articular, neutralizar e favorecer interesses 78
. A estrategia do 

Governo foi deixar a aprova<;:iio da LGT para urn segundo mom en to e priorizar a aprova<;:iio 

da Lei Minima, pois esta constituia urn caminho de menor resistencia politica e de menor 

risco de atraso quanto a flexibiliza<;:iio dos servi9os de telecomunica<;:oes. 

Em novembro de 1995, o Executivo enviou ao Congresso Nacional a Mensagem n° 

98, de 28.11.95, contendo o Projeto de Lei n° 1.287/95, que dispunha sobre as medidas 

regulamentares destinadas a viabilizar legalmente a rapida introdw;iio do setor privado na 

telefonia celular, e tam bern nos segmentos de transmissiio por satelite e de servi<;:os de valor 

77 Para urna discussao rnais csmiuyada sobre a qucbra do monop6lio tradicional e a flexibilizaytlo incompleta, 
conferir capitulo 3 do livro do reierido autor. 
78 Para rnais detalhes, conferir capitulo 4 do livro do reli-"rido autor. 
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adicionado79
• Este Projeto resultou na Lei Especifica n° 9.295, tarnbem chamada Lei 

Minima80
, sendo sancionada pelo presidente da Republica em julho de 199681

• 

Com a aprova<;ilo da Lei Minima, a politica de abertura passou a ter suporte legal 

para implementar a flexibiliza<;ilo dos novos servi<;os, em conjunto com a Lei de Licita<;oes, 

n° 8.666/93, a Lei das Concessoes, no 8.987/95, a Lei das Concessoes, n° 9.074/95, que 

estabeleceu normas para a outorga e prorroga<;ilo das concessoes e permissoes de servi<;os 

publicos, o Decreto no 2.056, de 05.11.96, que aprovou o conjunto de normas que 

regulamentarn a telefonia celular e a Norma Geral de Telecomunica<;oes n° 20/9682
• 

A Lei Minima tratou sobre: os prazos de dura<;ilo das concessoes na explora<;ilo da 

telefonia celular por meio da radiofrequencia Banda B (800 MHz)83
, o limite a participa<;ilo 

estrangeira, a obrigatoriedade da interconexilo, a autoriza<;ilo para a cobran<;a das 

concessoes e a competencia do Minicom para outorgar, regular e fiscalizar. Esse foi o 

conteudo que desarnarrou a flexibiliza<;ilo das telecomunica<;oes antes da cria<;ilo da LOT e 

da cria<;ilo do 6rgilo regulador'4• 

Em rela<;ilo ao prazo de concessilo para a telefonia celular, a Lei Minima determinou 

o limite de quinze anos, renovavel por igual periodo. A distribui<;ilo geografica das 

concessoes realizou-se atraves da divisilo do pais em dez areas, como demonstrado no 

Mapa2.1. 

79 Cf. Almeida e Crossetti, 1997. 
80 "A tramitac;ao da Lei na Cfunara recebeu 44 emendas, sendo apenas duas de oposiyao. Em geral, as 
emendas objetivaram modificar ou adiar algo aos artigos po!emicos do projeto tratando sobre: a nao
discrimina,ao do capital estrangeiro; a limita9ao da participa9ao do capital estrangeiro; a cria9ao de empresas 
independentes de telefonia celular da Banda A; a destina9ao dos recursos provenientes da cobran9a pelos 
direitos de outorgas; a cria9ao do 6rgao regulador; a inclusao do servi9o limitado no objeto da lei, para 
garantir o acesso a rede pUblica, pois era prestado em base comercial. 0 nao consenso sabre esses pontos 
agu9ou o debate, sobretudo em rela9ao a limita9ao do capital estrangeiro, que despertou maior desaven9a 
entre as fra91ies do capital estrangeiro" (Dalmazo, 1999: 184). 
81 "0 Projeto de Lei Especifica foi aprovado na Camara dos Deputados, em 14.05.96. No Senado, o Projeto 
foi negociado com as lideran9as aliadas para que o texto fosse votado na integra, sem emendas. ( ... )a 
Presidencia da Republica sancionou-o, convertendo-o na Lei no 9.295, de 19.07.96, sofrendo urn veto ao 
artigo 13, que criava o 6rgao regulador, sob a alega9ao de que a Constitui9ao nao permite ao Legislative 
propor a cria9ao de 6rgao publico" (Dalmazo, 1999: 187). 
82 Gon9a1ves, 1997, apud Dalmazo, 1999: 187. 
83 0 termo Banda B foi criado pela Anatel com o intuito de distinguir da radiofreqllencia Banda A, 
representada pelas antigas subsidiarias de telefonia celular do Sistema Telebras. 
84 A criac;fio do 6rgfio regulador era uma exigCncia estabelecida na Emenda n° 8, entretanto sua efetivac;iio 
ficou na dependCncia de uma lei, que viria a sera LGT. Enquanto esta nao foi redigida, o Minicom ficou 
responsavel pela regula9ao do setor. 
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Mapa 2.1-DezAreasdeConcessii.O-da Telefonia 

Celular delinritadas_ pela Lei Minima 

A de:finivao das-. ai"eas.. numet:adas- de 1 a 10. baseou,.se. nas. I"espectivas 

p.otencialidades e.conomicas das r.egiue.s,. husc.ando uma escala ade_quada para a c.ompetic;ao 

e (>ara continuidade da atratividade economica. Para isso, foram utilizados os indicadores, 

por ordem de importancia: renda per capita, com ponderac;ao de 65%, poputac;ao, ~IB, 

numero de telefooes- furos- e area geogn1fiea: 0 feSl:lltade. foi a classifie~ae- da& reg!oes 

brasileiras. em. areas primaria.s-. e. secunditrias.,c em. virtude. <.laquel.aS- apresen.tarem. maior 

potencial e.conO.mic.o, uma vez. que corresponde.m ao Sul e. Sudeste do pais~ As primirrias 

foram num~radas de 1 a 6 e as secundarias de 7 a 10. Foi estabelecido, desta forma, que 

cada cons6rcio pnvado teria o direito d~ operar ate duas areas de concessatr, uma na regiao 

primaFia e- ootm na seeundafla., alCm ·do- que- deveri& haveF um seei& eem ~perienc4l na 

opera¢o-de. telefoniacelular. 

Quanto ao limite a participa~ao estrangeira, a Lei deter:minou que.: ate julho de 

1999, as concessoes eara a exelorac;ao da telefonia celular, a serem outorgadas por meio de 

licitac;aa, somente seriam concedidas- a empresas brasileiras detentoras de peta menos 51% 

do- capital vetante-pefteneente a: bFasileiros, S€ja oo forma direta ou indireta, Desta- fom:).a, o 

limite. de. participac;ao. do. capital estrangeiro. era.c de. 49o/a: no. capital v:ot.ante. a de 83% no 

capital total. 0 Decreto Presidencial n° 2.056/96, que regt.Ilamentou a Lei Minima, 

estabeleceu q_ue as altera((Oes nas earticieac;oes acionarias s6 eoderiam ser realizadas ap6s 

cinco anos do irucia da operac;aa dos servic;os. 
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A abertura das propostas para licita<;:ao das operadoras de telefonia celular da Banda 

B iniciou-se em setembro de 1997. A disputa entre os cons6rcios foi marcada pela ousadia 

e pela agressividade dos gmpos vencedores, que visavam garantir posi<;:ao competitiva nas 

areas mais nobres (primarias), pagando agio e fazendo propostas arrojadas de 

investimentos85
, como demonstrado no Quadro 2.1. Este quadro resume o novo cenario da 

telefonia celular, expondo os cons6rcios vencedores da telefonia celular. Desta forma, a 

partir da aprova<;:ao da Lei Minima, iniciou-se a explora<;:ao dos servi<;:os de telefonia pelo 

setor privado. 

Quadro 2 1 - Consorcios Vencedores da Telefonia Celular da Banda B no Brasil 

Areas e Consorcio Oferta Cesta de A o Data de 
Investimentos 

Tecnologia 
na Rede 

RegiOes Vencedor (R$ milhiies) Tarifas ( Outorga (R$ milhiies) Usada 

1 - SP Capital BCP 2.647,50 82,42 ~17.07.97 600/3 anos TDMA 
2 - SP Interior Tess S/A 1.326,9 69,82 121,1 31.03.98 700/3 anos TDMA 

3-RJeES Algar 1.508,9 56,79 201,7 02.04.98 1130/4 anos TDMA 
4-MG Maxitel 520,0 57,3 30,0 06.04.98 300/1,5 anos TDMA 

5-PReSC Global Telecom 773,9 51,45 134,5 09.04.98 383/5 anos CDMA 

6- RS TELET 334,5 59,44 1,3 15.04.98 350/3 anos TDMA 

7-DF,GO 
TO,MS,MT, Americel 338,8 - 25,3 11.06.97 412/4 anos TDMA 
RD,AC 

8-AM,RO, Spice do Brasil e 
61,0 - - - - TDMA 

AP,PAeMA Inepar 

9- BA e SE Maxitel 250,0 66,31 8,7 14.04.98 200/3 anos TDMA 

10- PIeCE, 
RN,PB,PEe BSE 555,5 50,21 141,5 11.09.97 400/3 anos TDMA 
AL 

TOTAL - 8.255,9 - - - 4275 -
Fonte: Dalmazo, 1999 

Apesar de auferida a abertura para explora<;:ao dos servi<;:os de telecomunica<;:oes de 

telefonia celular, Dalmazo (1999) tece algumas considera<;:oes acerca da Lei Minima: 

"A Lei Especifica inspirou preocupar;Oes tanto em relar;iio il sua natureza quanta ir sua consistencia 

interna. Quanta a natureza, ela e uma lei minima, regulamentando, de forma aparente e parcial, a 

organizar;iio de alguns servir;os apenas, a criar;tio de um 6rgiio regulador tempordrio, o Minicom, e 

nada tratando sabre os demais aspectos institucionais. No tocante a sua inconsistencia interna, cabe 

85 Para uma am\lise mais detalhada do processo de licitavao da Telefonia Celular da Banda B, conferir 
Dalmazo, 1999, capitulo 5. 
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destacar trf!s pontos: a fei niJO estabe/eceu quafquer prote~'iiO Q empresa nacionaf de equipamentos; 

instituiu um 6rgdo regufador sem qualquer vinculo como COdigo Nacional de Telecomunicac;Oes 

vigente ou com a futura lei; e estabeleceu a crim;iio das operadoras independentes para prover o 

sen1qo de telefonia celular da Banda A" (Dalmazo: 1999, 18718). 

1.5.1.2. Lei Geral de Telecomunica~oes 

0 Executivo enviou ao Congresso Nacional, em 12 de dezembro de 1996, urn 

amplo e minucioso Projeto de Lei Geral das Telecomunicacoes Brasileiras. 0 Projeto 

tramitou sob o n° 2.648/96, contendo 211 artigos distribuidos por quatro livros ( capitulos ). 

Ap6s debates no Congresso Nacional, a LGT foi publicada em 16/07/97 sob o n° 9.472, 

contendo 217 artigos. 

A LGT organizou e institucionalizou o novo modelo competitivo das 

telecomunica<;:oes brasileira. A Lei fundamentou-se sob dois documentos: Exposicao de 

Motivos no 231 eo Relat6rio Transformando o Setor de Telecomunicacoes do Brasil Rumo 

ao Seculo 21, assinado pelo Mini com e pela consul to ria McKinsey & Co. Inc. A Exposi<;:iio 

de Motivos n° 231 acompanhou o Projeto de Lei, constituindo urn documento 

imprescindivel para adequada interpretacao da LGT. Alem disso, este documento 

contribuiu para o entendimento das premissas e dos objetivos da reforma estrutural, hem 

como das principais diretrizes de organizacao do novo modelo. Ja o Relat6rio clava respaldo 

a resposta de mudan<;:a, explicitando objetivos, reafirmando as justificativas ja conhecidas, 

propondo a regulamenta<;:ao minima necessaria, apresentando os cenarios de reestruturacao 

do mercado e detalhando tambem as etapas da implementacao do novo modelo86
. 

Naquele momento, os objetivos centrais da reforma do setor de 

telecomunicacoes eram eliminar o Estado empresario, inserir o modelo competitivo e 

maximizar o valor de venda do Sistema Telebrns. Os dois primeiros representavam urn 

compromisso politico do Governo e inseriam-se na reforma do Estado, e o terceiro 

pretendia gerar receitas para o Tesouro, frente seu valor economico e sua condicao de 

ultima reserva de mercado de telecomunicacoes da America Latina87
• 

86 Cf. Almeida & Crossctti, 1997 e Dalmazo, 1999. 
87 Cf. Da1mazo, 1999. 



Intrinseco a esses objetivos, a LGT descreve cinco temas de destaque: 1) a 

criayao e o funcionamento do 6rgao regulador; 2) a reclassifica<;ao e a organiza<;ao dos 

servi<;os de telecomunica-;oes; 3) a competi<;ao na presta-;ao dos servi-;os; 4) a 

universaliza-;ao dos servi-;os; 5) e a reestrutura<;:ao e a desestatiza<;ao do Sistema Telebnis. 

Ao tratar do primeiro tema, a LGT preve a constitui-;ao da Anatel, como uma 

entidade integrante da Administra<;ao Publica Federal Indireta, submetida it regime 

autilrquico especial e vinculada ao Minicom. A Anatel teria a competencia de elaborar 

normas hierarquicamente inferiores its leis, cuidar pelo cumprimento da regulamenta<;ao 

das telecomunica<;oes e expedir atos administrativos. Seria tambem responsitvel pela: 

outorga de concessoes e permissoes, expedi<;ao de autoriza<;oes, fiscaliza<;ao, interven<;ao e 

aplicayao de san<;oes. A LGT conferiu it agencia uma natureza de autarquia especial, 6rgao 

dotado de personalidade juridica, com fisionomia propria, inconfundivel com os simples 

entes govemamentais de direito publico. Essa natureza estil atrelada a sua autonornia 

decis6ria, de gestiio e financeira. Desse modo, foi atribuido it Anatel grau relevante de 

independencia. Nesse sentido, a natureza da agencia condiz corn as diretrizes de 

reestrutura<;ao do proprio Estado, adequando-se aos papeis a ele reservado, isto e, 

substituindo o Estado ernpres:irio pelo regulador. 

No tocante ao segundo terna, isto e, a classifica<;ao e a organiza<;ao dos servi<;os 

de telecornunica<;oes, o artigo 60 da LGT definiu o servi<;o de telecornunica<;oes como o 

conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecornunicacoes. Foi considerado urn 

servi<;o publico, ficando corn a Uniao a responsabilidade de assegurar sua presta<;ao, 

diretarnente ou mediante outorga a terceiros. A conceitualiza.;ao buscou dernarcar o campo 

de atua<;ao da regulamentayao e precisar o alcance da regularnenta<;ao. Dessa forma, as 

opera.;oes de telecornunica.;oes nao tipificadas como servi<;o publico poderao serrealizadas 

e prestadas pela iniciativa privada, como os servi.;os de valor adicionado, embora tambern 

estejarn sujeitas a regulamentayao pela Uniao88
. 

Basicamente, o servi.;o de telecomunicacoes e urn servi<;o publico classificado 

por dois criterios: quanto :i abrangencia dos interesses e quanto ao regime juridico. Quanto 

it abrangencia, o artigo 62 da LGT classifica-os como de interesse coletivo e restrito, e 

88 Cf Dalmazo, 1999. 



quanto ao regime juridico, o artigo 63 tipifica-os como prestados em regime publico ou 

privado: 

• Servis:os de interesse coletivo: caracterizam-se como os servis:os abertos a todos, 

devendo ser prestados mediante concessao, autorizavao ou permissao. A Uniao deve 

assegurar a existencia, universalizayao e continuidade desses servis:os, por meio dos 

condicionamentos legais e administrativos da LGT; 

• Servivos de interesse restrito: correspondem aos demais servis:os publicos, que 

mesmo sujeitos aos condicionamentos da regulayao da Uniao, podem ser prestados 

livremente pelo setor privado, sao eles: trunking, paging, Internet, comunicas:ao de 

dados e bip. 

• Servivos prestados em Regime Publico: sao os servis:os publicos de interesse 

coletivo, sendo prestado mediante concessao perrnissao, com a atribuis:ao a 
prestadora de universalizavao e continuidade do serviyo. Sob certas condivoes, 

alguns destes serviyos podem ser prestados de forma simultanea em regime publico 

e privado, como e o caso do servis:o telefonico fixo comutado, que apesar de ser de 

interesse coletivo e prestado pelo setor privado sob condis:oes de pagamento pelas 

concessoes e de obrigayoes com a expansao da rede. 

• Servis:os prestados em Regime Privado: correspondem aqueles de interesse restrito 

que podem ser explorados pelo setor privado. Sob essa modalidade, a Anatel detera 

regulas:ao minima. 

A classificas:ao e a organizayao minuciosa dos servivos agiu sob dois aspectos: 

0 primeiro foi o de evitar as confusoes conceituais de servivo publico existentes no antigo 

C6digo Brasileiro de Telecomunicas:oes, n° 4.117, de 1962. No entanto, a dinamica de 

emergencia de novos serviyos de telecomunicas:oes podera tomar essa classificayao 

obsoleta. 

0 segundo aspecto refere-se ao respaldo legal no sentido de estimular a 

competis:ao e impedir a concentrayao economica, estabelecendo poderes a Anatel para 

restringir, limitar e transferir as outorgas. A ideia foi classificar os servis:os de 

telecomunicayoes para que a Anatel possa realizar as concessoes e/ou autorizavoes dos 

serviyos de interesse coletivo prestados, respectivamente, em regime publico e/ou privado, 
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bern como autoriza96es dos servi9os restritos prestados em regime privado, oferecendo-as 

de maneira que viabilize economicamente a concorrencia entre as operadoras 

( concessiomlrias ou autorizadas ). 

Nesse sentido, a estrutura tarifaria difere quanto its operadoras que atuam nos 

regimes publico ou privado, enquanto na primeira forma existe a regulayao da Anatel, na 

segunda a fixa<;:ao das tarifas e livre (Quadro 2.2). A diferen<;:a na regulavao esta 

relacionada ao tipo de servi<;:o, pois os servi<;:os de interesse restrito possuem caracteristicas 

de viabilidade economica favoniveis, com elevada atratividade economica, no qual as 

foryas de mercado provocam estruturas de mercado competitivas, nao exigindo, desta 

forma, a interven<;:ao da Anatel na promo<;:ao da concorrencia. Ja os servi<;:os publicos de 

interesse coletivo exigem articula.;:oes polfticas da Agencia, no sentido de reduzir o poder 

de mercado das operadoras possuidoras do direito de explorarem as redes de 

telecomunicayoes. Havia no bojo da classifica<;:ao dos servi<;:os o principia da competiyao, 

melhor estruturado a partir das futuras aprova<;:oes do Plano Geral de Outorgas (PGO), do 

Plano Geral de Metas de Universaliza<;:ao, (PGMU) e do Plano Geral de Metas de 

Qualidade (PGMQ), elucidados nos itens posteriores. 

0 principia da competi<;:ao (terceiro tema da LGT) na presta<;:ao dos servi9os 

pretendia criar urn cenario de plena competi<;:ao entre as operadoras, sendo que a Anatel 

ficou responsavel por conduzir esse cenario competitivo. 0 pressuposto deste cenario era a 

privatiza<;:ao do Sistema Telebras, ainda que fosse possivel criar urn ambiente competitivo 

sem privatiza-lo89
• A concep<;:ao de ambiente competitivo implicava criar oportunidades de 

investimentos privados e op96es de escolha de operadoras aos usuarios. 

A introdu<;:ao da concorrencia e da universaliza<;:ao (quarto tema) dos servi9os na 

prestayao dos servi<;:os constituiram os principios basi cos que orientavam ( e continuam 

orientando) a modelagem do setor. Desde a publica<;:ao do PASTE, em 1997, esses dois 

principios ja eram considerados pilares do novo modelo das telecomunicayoes. 

89 Cf. Dalmazo, 1999. 
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Quadro 2.2- Classifica~lio dos Servi~os quanto a Abrangencia e ao Regime Juridico de 
Presta~lio 

QUANTO A ABRANGENCIA DOS INTERESSES 

Servi~os de Interesse Coletivo Servi~os de Interesse Restrito 

Sujeitos a maior grau de regulamental'iio. Sujeito a regulamental'ilo de menor intensidade. 
Fiscaliza(:iio Ampla. Fiscalizayao Restrita. 

Presta9ilo no regime PUblico. Presta9ilo no Regime Privado. 
Maior prote(:ilo do usmirio. 

QUANTO AO REGIME JURIDICO 
Concessionaria que Explora Servi~o Publico em Autorizada que Explora Servi~o Restrito em 

Regime Publico Regime Privado 

Tern deveres de universaliza9iio e de Nao tern os deveres de universaliza9ilo e de 
continuidade de presta(:iio de servi(:o. continuidade de presta91io do servi9o 

Necessidade de Outorga para a Explora,ao dos 
Nao hi! outorga para explora9ilo do servi9o, mas 

Servi9os. 
apenas para o direito de uso do bern publico 

(freqiiencias). 

Necessita de concessao ou perrnissao para a Necessidade de autoriza9ilo para presta9ilo 
explora(:ilo do servi9o. do servi10o. 

0 dire ito de atua9ilo nasce da outorga, que o Tern direito de atuar desde que atenda aos 
Estado nao e obrigado a conceder. requisites impastos. 

A Anatel estabelece a estrutura tarifaria para cada 
modalidade de servi9o, sendo que a fixa,ao, o 

reajuste e a revisilo das tarifas estilo determinados 
Desde que uao prejudique a competi(:iio, os pre9os 

nos contratos de concessao. Transcorridos tres 
anos de celebra(:ilo do contrato, desde que haja 

das tarifas nao sao regulados, sendo determinados 

estabelecido ambiente competitivo, a Anatel 
pelos principios da atividade econ6mica. 

podeni liberar os pre(:OS das tarifas, como ocorre 
na presta(:ao em regime privado. 

Fontes: Da1mazo, 1999 e Lei n' 9.472 de 16/07/1997, aprova LGTs 

A universaliza9ao significava o acesso a servwos de telecomunica96es 

individuais para todos os brasileiros, com tarifas comerciais razoaveis e niveis de qualidade 

aceitaveis. Aplicou-se o principia constitucional de isonomia ao setor, conjuntamente com 

aperfei9oamento do conceito de universalizayao, na medida em que se ampliou o leque de 

beneficios, como a exigencia de padroes de qualidade e de regularidade adequados a sua 

natureza, a liberdade de escolha do provedor de servi9os, a inviolabilidade, o segredo da 

comunicayao e a preserva9ao da privacidade. Segundo Dalmazo (1999), a noyao de 

universalizayao dirigiu-se ao direito do usuario, ao direito do consumidor individual ao 

acesso, tendo como dimensao exclusiva os usuarios que podem pagar, e nao o direito ao 

acesso e ao uso como urn direito universal dos cidadaos. 

Em rela9ao ao quinto e ultimo tema, a reestruturayao do Sistema Telebras 

proporcionou respaldo legal para preparar a estatal para a privatiza9ao. Para isso, coube ao 
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Poder Executivo realizar a cisao, fusao e incorpora91io das prestadoras, alem da cria91io ou 

dissolu9ao parcial dos empreendimentos de sociedades. A reestrutura91io buscou maximizar 

o valor de venda do Sistema Telebnis, o que implicaria reagrupar todas as estatais em 

apenas tres a cinco prestadoras regionais, mais a Embratel em ambito nacional. No entanto, 

segundo a Exposi9ao de Motivos no 231, uma regionaliza9ao mais adequada poderia ser 

adotada a epoca da privatizayao. Para conduzir o processo de privatizayao, a LOT 

estabeleceu a cria91io de uma Comissao Especial de Supervisao ( artigo 197), a ser instituida 

pelo Minicom, detendo competencias similares as do Conselho Nacional de Desestatizayao 

(CND) e do PND. 
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2.2. Processo de Privatiza~iio em Transi~iio 

2.2.1. A Modelagem Conceitual do Setor 

0 Relat6rio Transformando o Setor de Telecomunicayoes do Brasil Rumo ao Seculo 

21 apresentou cinco cenirrios possiveis de reestruturayao para definir o novo modelo, 

expondo os criterios para a reestruturayiio do Sistema Telebriis em tres a cinco novas 

operadoras regionais. 0 primeiro criterio objetivava criar empresas fortes, com grande 

potencial de crescimento, que permitisse assegurar economias de escala e de escopo, e o 

segundo visava constituir empresas regionais que facilitassem a privatizayiio e a regulayao. 

A partir destes criterios seria permitida a formayao de duop6lio privado em cada regiao, 

mas descartavam a criayao do monop6lio privado. 

Dos cinco ceniirios propostos, foi escolhido aquele no qual seriam criadas empresas 

regionais intemamente homogeneas, mas com mercados potenciais significativamente 

distintos e com diferentes vantagens competitivas; o que facilitaria a regulayiio e, 

principalmente, tomaria as futuras operadoras mais atrativas para a venda 90
• 0 novo modelo 

das telecomunicayoes propunha introduzir a competiyao por tipo de serviyo, baseando-se 

nas seguintes combinayoes: 

• No serviyo local: as operadoras regionais e os novos entrantes nao deteriam 

restriyoes regionais; 

• No Serviyo de Longa Distiincia: haveria concorrencia ilimitada nacional para 

a Embratel e para os novos entrantes; 

• Tipo de Explorayao de Serviyos pelas Operadoras: haveria sobreposiyao 

parcial de serviyos no caso das incumbents e total no caso dos novos 

entrantes; 

Entretanto, este modelo acabou sendo contestado frente ao contexte intemacional de 

concentrayao e de centralizayiio em grandes operadoras, principalmente fundindo 

operadoras de serviyo local com operadoras de longa distiincia e operadoras de servio;:o de 

TV a cabo, Internet. Houve uma reviravolta na modelagem conceitual do setor. A LGT 

9° Cf. Dalmazo, 1999. 
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respaldou as medidas de reestruturas;ao e de privatizas;ao do Sistema Telebnis, sendo que o 

novo modelo do setor, bern como a estrategia de privatizas;ao foram definidas numa reuniao 

decis6ria no Minicom, em 02.07.97, em que participaram a equipe de assessores e a 

Consultoria Mckinsey, liderados pelo Ministro Sergio Motta. Segundo Dalmazo (1999), os 

atores que essencialmente influenciaram a decisao sobre o futuro modelo foram: a industria 

de telequipamentos, o grande capital nacional, as operadoras estrangeiras e o Executivo. 

Segundo o novo modelo, o Sistema Telebriis foi desmembrado em tres holdings 

regionais mais a Embratel, ao inves das quatro holdings regionais propostas no modelo 

anterior. Adicionalmente, foram criadas as empresas regionais para operar a telefonia 

celular da Banda A, desmembrando-as das tres holdings regionais. A reviravolta no 

modelo, por urn !ado, beneficiou os interesses da industria, do grande capital nacional e das 

operadoras de telefonia celular da Banda B. Por outro, afetou urn dos objetivos da reforma, 

introduzindo urn fator redutor do valor monetiirio das estatais91
• 

A nova modelagem foi definida por iirea de atuas;ao e por tipo de servis;o e nao 

apenas por tipo de servis;o como na modelagem anterior. 0 mercado de telefonia foi divido 

a partir dos tipos de servis;o, telefonia local, tonga distancia, intemacional e celular, como 

se segue: 

• Tres holdings regionais e abriu-se uma concessao em cada regiao para urna 

operadora autorizada ( empresa-espelho ); 

• Manteve-se a Embratel e abriu-se urna concessao para que uma operadora 

autorizada ( empresa-espelho) prestasse os mesmos servis;os; 

• A telefonia celular foi dividida em nove iireas de concessao da Banda A, mais as 

dez concessoes da Banda B. No Estado de Sao Paulo, criou-se urna linica concessao 

para a Banda A e na Banda B, institulram-se duas, Sao Paulo Capital mais Regiao 

Metropolitana e Sao Paulo Interior. 

A definis;ao das iireas de atuar;ao das prestadoras dos servis;os de telefonia fixa e move! 

foram regulamentados, respectivamente, pelos PGO e pela Lei Minima. 

91 Cf. Dahnazo, 1999. 
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0 PGO, aprovado pelo Decreto n° 2.534 em 02/04/1998, regulamentou a disposi9ao 

geognifica das prestadoras de telefonia fixa em quatro regioes, I, IT, ill e N, configurando

as de forma a introduzir a competi9ao e a expandir a presta9ao dos servi9os de telefonia sob 

regime publico e privado. 0 Mapa 2.2 e o Quadro 2.3 apresentam as regioes brasileiras para 

as quais foram outorgadas a explora9ao dos servi9os de telefonia fixa local, longa distancia 

e intemacional. 

Mapa 2.2 - Divisao Geognitica a partir do Plano Geral de Outorgas 

Quadro 2.3- REGIOES DO PLANO GERAL DE OUTORGAS 

Re2iiio Area Goognifica Correspondente ao(s) Territorio(s) 

dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, 
I Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceara, Piaui, Maranhao, Para, Amapa, 

Amazonas e Roraima. 

n do Distrito Federal e dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Goias, Tocantins, Rondonia e Acre. 

m do Estado de Sao Paulo 

IV Nacional 
Fonte: Decreto n° 2.534 de 02/02/1998, aprova PGO. 

0 PGO definiu as areas de atua9iio das tres novas operadoras de telefonia fixa mais a 

Embratel e determinou que estas operadoras, ap6s a desestatiza9ao, nao teriam 

exclusividade acerca da presta9ao do servi9o de telefonia fixa. Nas regioes I, II e Ill, 

atuariam duas operadoras de servi9o local e de longa distancia nacional e intra-regional, 

enquanto a Embratel e a nova entrante operariam, em ambito nacional, isto e, na regiao N, 



servic;:os de longa distiincia e interestadual. 0 Plano tambem estabeleceu os servic;:os e a 

area de operac;:iio da CTBC Telecom, da CRT, da Sercomtel e da Ceterp. 

A 16gica da disposiviio geografica das prestadoras definidas pelo PGO visou introduzir 

progressivamente a competic;:iio na telefonia fixa ap6s as privatizac;:oes. No inicio, as 

concessionarias gozariam da situac;:iio de monop6lio privado de fato e, logo depois, em 

1999, o duopolio foi introduzido com as concessoes de quatro autorizavoes, sendo que cada 

empresa ficou autorizada a estabelecer-se respectivamente na regiiio outorgada as 

concessionarias. Estas autorizadas tomar-se-iam, desta forma, as empresas-espelho, no 

sentido de que deveriam refletir concorrencia as concessionarias. A situa.;;iio de duop6lio 

perdurou ate 31/12/2001, quando se iniciou a eliminaviio das fronteiras das concessoes para 

implantar a concorrencia. 0 mercado de telefonia fixa ate entiio resguardados as 

concessionarias e as empresas-espelho, deixou de ser protegido, pois as autorizac;:oes para 

exploraviio dos servic;:os de telefonia fixa estariam liberadas. Entretanto, as concessionarias 

s6 poderiam expandir-se para alem das fronteiras delimitadas no PGO se houvessem 

cumprido ate 31/12/200 I as obrigac;:oes de universaliza<;:iio, que deveriam cumprir ate 

31/12/2003, data a partir da qual niio havera mais nenhuma restric;:ao a explorayiio dos 

servi<;:os eo mercado de telefonia fixa sera aberto a concorrencia. Ou seja, a partir de 2004, 

seriio disponibilizadas novas concessoes para novos players prestarem qualquer servic;:o em 

qualquer area. 

A partir das definic;:oes do PGO e da Lei Minima acerca da distribuiyiio espacial das 

prestadoras, respectivamente, de telefonia fixa e move!, a configurayiio do novo modelo do 

mercado de telefonia, por area e por tipo de servi<;o, pode ser resumida pelos Quadros 2.4 e 

2. 5 Na telefonia fixa, concorrem as concessionarias e as empresas-espelho; na telefonia 

celular, disputam as operadoras das Bandas A e B; na telefonia de longa distiincia, 

concorrem as concessionarias, as empresas espelhos e a Embratel; na telefonia 

internacional, disputam mercado a Embratel e sua empresa-espelho. 



Quadro 2 4 -Areas de Concessoes e Operadoras da Telefonia Fixa 

Regioes e Areas de 
Holdings 

Empresas-Espelbo Tipos de Servi~o Regionais 
Concessiio 

(concessiomirias) 
(autorizadas) Presta do 

Local 
lntra-anuf (intra-area de 

Tele Norte Leste 
numera9ao fechada) 

Regiao' I 
Participa9oes S/ A 

Can bra lntra-estadual 
lnterestadual 
Intra-regional 
(interestadual) 

Local 

Tele Centro-Sui 
Intra-anuf 

Regiao II 
Participa9oes S/ A 

Global Village Telecom Intra-estadual 
lnterestadual 
Intra-regional 

Local 

Intra-anuf 

Regiao III 
Telesp 

Megatel lntra-estadual 
Participa9oes S/ A 

Interestadual 

Intra-regional 

Regiiio IV Embratel 
Intelig Inter-regional 

Telecomunica9oes Ltda Internacional 

Outras operadoras2
: 

Canbra (MG) 
Cidades de GO e MG CTBC3 Global Village Telecom 

(GO) 
Local 

RS CRT' Global Village Telecom Intra-anuf 
lntra-estadual 

Ribeirao Preto - SP Ceterp S/A5 Global Village Telecom 
Interestadual 
Intra-regional 

Londrina - PR 
Sercomtel S/ A -

Megatel 
Telecomunica9oes 

Fonte: Dalmazo, 1999 e blip:// www.anateLgov.br, acessado em I 0/05/2003. 
I: I : Regioes definidas pelo PGO 
2: Essas concessOes existentes permanecem. 3: A CTBC opera serviyos de telefonia convencional, como 
holdings regionais, e junto a confluencia dos estados SP. MG, eGO. 4: A CRT, privatizada it TelefOnica 
da Espanha ern 1998, foi revendida a Brasil Telecom em jul./00, porUS$ 800milh5es. 5: A Ceterp foi 
comprada pela Telefonica (Telesp) em 1999. 
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Quadro 2.5 -Areas de Concessoes e Operadoras de Telefonia Celular das Bandas A e B 

Areas de Concessi!o 
Banda A Banda B 

Operadora Existente Operadora Privada (operador entrante) 

Area l: SP Capital Telesp Celular 
Portugal Telecom 

BCP 

Area 2: SP interior 
Participas:oes S/ A 

Tess S/A 

Area 3: RJ e ES 
Tele Sudeste Celular 

Telef6nica da Espaoa Algar 
Participas:oes S/ A 

lA· I 
Telemig Celular 

Telpar Maxitel S/A rea4:MG 
Participas:oes S/A 

!Area 5: PR, SC e Tele Sui Celular 
UGB (Globo e Bradesco) Global Telecom 

CTMR Participas:oes S/ A 

Area6: RS CRT celular S/ A Telef6nica da Espaoa Telet 

Area 7: DF, GO, Tele Centro Oeste 
TO, MS, MT, RD e Celular Participas:oes Splice do Brasil Americel 
AC S/A 

Area 8: AM, RO, Tele Norte Celular 
Telpar Grupos Splice e Inepai' 

AP,PAeMA Participas:oes S/ A 

Area 9: BA e SE 
T ele Leste Celular 

Iberdrola Maxitel S/A 
Participas:oes S/ A 

Area 10: PI, CE, Tele Norte Celular 
UGB (Globo e Bradesco) BSE 

RN, PB, PE e AL Participas:oes S/ A 

Outras operadoras: 

Parte de GO, MG, 
CTBC3 

SP 
Ribeirao Preto - SP Ceterp 

Londrina - PR Sercomtel S/ A 

Fonte: Dalmazo, 1999. 
1: Excluidas as cidades mineiras cobertas pela CTBC Telecom (Brasil Central). 2: Ern duas licital(Oes, 
nao houve interessados. Na terceira licitayao a Anatel declarou vencedor os Grupos Splice e Inepar em 
19.10.1998. 3: A CTBC opera a te1efonia celular da Banda A junto a confluencia dos Estados de SP, MG 
eGO. 

2.2.2. As Obriga~oes das Operadoras de Telefonia Fixa 

Alem das imposi<;:oes espaciais definidas pelo PGO, as operadoras de telefonia fixa 

ficaram obrigadas a cumprir metas de expansao e de qualidade dos acessos para cada 

Estado. Os Quadros 2.6 e 2.7 trazem tais metas, que deveriam ser cumpridas 

gradativamente (1999-2005), a partir de indicadores, cuja fiscaliza<;:iio ficou a cargo da 

Anatel. Esses indicadores constam nos contratos de concessoes firmados com as operadoras 

concessiomirias e/ou autorizadas no ato da privatiza<;:iio. 
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0 PGMU foi aprovado em 15/05/1998 pelo Decreta 2.592, sendo nma legislas:ao 

complementar a LGT. Tern por objetivo permitir a expansao da rede de telefonia fixa no 

regime publico, disponibilizando metas de expansao a serem cnmpridas ate 31112/2003. 0 

cnmprimento precoce destas metas, ate dezembro de 2001 para as concessionarias regionais 

e ate dezembro de 2000 para a Embratel, permitiria a elas expandirem a prestas:ao por area 

e por tipo de servis:o, delimitadas no PGO. 

Quadro 2.6- Principals Indicadores do Plano Geral de Metas de Universaliza~ao 

Telefone de Uso Publico (TUP) Acessos Individuals (AI) 

Ativa~ao do TUP AI a serem ofertados 

Quantidade Prazo Quautidade (em milht'\es) Prazo 

713.200 31/12/1999 25,1 31/12/1999 
835.000 31112/2000 29 31112/2000 

981.000 31/12/2001 33 31/12/2001 

Deslocamento maximo na area de localidade para se Prazo maximo para atender a solicita~ao 
alcan~ar urn TUP de AI nas localidades com STFC 

Distaucia (em metros) Prazo Tempo Limite (em semauas) Prazo 

800 31/12/1999 4 31112/2001 
500 31112/2001 3 31112/2002 

300 31112/2003 2 31112/2003 

I 31112/2004 

Atender a solicita~ao de TUP para deficientes fisicos, Atender a solicita~ao de AI para deficientes auditivos e 
auditivos e de fala de fala 

Tempo Limite (em semanas) Prazo Tempo Limite (em semauas) Prazo 

8 31/12/1999 12 31/12/1999 
4 31/12/2000 6 31112/2000 

2 31112/2001 3 31112/2001 

1 31112/2003 2 31/12/2002 

I 31112/2003 

Atender com TUP as localidades com mais de Implantar AI em localidades com mais de 

Habitautes Prazo Habitautes Prazo 

1.000 31112/1999 1.000 31/12/2001 
600 31/12/2001 600 31/12/2003 

300 31/12/2003 300 31112/2005 

100 31112/2005 
~laborayilo pr6pria. Fonte: PASTE 2000 

As obrigas:oes acerca da qualidade do servis:o de telefonia foram estabelecidas pelo 

PGMQ, aprovado em 29/06/1998 pela Resolus:ao no 30. Este plano estabeleceu indicadores 
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gerais para rnedir a qualidade dos servi9os a serern prestados ern regime publico ou privado 

(Quadro 2.7). 

Quadro 2. 7 - Principais Indicadores do Plano Geral de Metas de Qualidade 

Solicita~ao de reparo a AI por Solicita~i!o de Reparo de TUP por 100 nlio 
100 acessos nlio exceder por mesa exceder por mes a 

Solicita~lio A partir de Solicita~6es A partir de 
3,0 31/12/1999 15 31/12/1999 
2,5 31/12/2001 12 31/12/2001 
2,0 31/12/2003 10 31/12/2003 
1,5 31/12/2005 8 31/12/2005 

Atendimento de reparo ate 24 horas Mudan~a de endere~o de usuario 
residencial 

residencial e ate 8 h comercial 
em 3 dias e comercial em 24h 

% A partir de % A partir de 
95 31/12/1999 95 31/12/1999 
96 31/12/2001 96 31/12/2001 
97 31/12/2003 97 31112/2003 
98 31/12/2005 98 31/12/2005 

Congestionamento admitido nas chamadas Chamadas locais e nacionais devem ser 
Jocais e nacionais completadas em 

% A partir de % A partir de 
6 31/12/1999 60 31/12/1999 
5 31/12/2001 65 31/12/2001 
4 31/12/2003 70 31/12/2003 

Moderniza~lio da Rede 
Contas com erro (reclamadas) 

por 1.000 contas 
% A partir de Maximo A partir de 

75 31/12/1999 4 31/12/1999 
85 31/12/2001 3 31/12/2000 
95 31/12/2003 2 31/12/2003 
99 31/12/2005 

Elabora9iio propria. Fonte: PASTE 2000 e PGMQ 

Ern linhas germs, a aprova9iio, em 1998, dos PGO, PGMU e PGMQ 

disponibilizararn as regras que dinarnizariarn o novo modelo de telecomunica9oes 

oficialrnente irnplantado com as privatiza9oes do setor. 

2.2.3. Privatiza~iio do Sistema Telebras 

A partir das diretrizes da LGT, o processo de privatiza9iio do Sistema Telebriis ficou 

a cargo de uma Comissao Especial de Supervisiio, ligada hierarquicarnente ao Minicom. 0 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) ficou responsive! pela 

coordena9ao e pela modelagem de venda, bern como pelo leilao do Sistema Telebras. Nao 

obstante, algumas circunstancias levaram a urn rearranjo nas atribui9iies conferidas it 

Comissao Especial e ao BNDES. 

Poucos meses antes da privatiza<;ao, a ocorrencia de certos futos provocou urn 

ambiente de instabilidade e incerteza acerca da atratividade economica do Sistema 

Telebras. Tais ocorrencias foram atribuidas a questiies extemas, tais como a crise asiatica e 

a redu9ao da liquidez intemacional, e, parte, a problemas de instabilidade intema, como os 

constantes deficits na balan9a comercial, o deficit publico e o crescimento da divida 

externa. Adicionalmente, a morte do Ministro Sergio Motta, principal articulador da 

abertura do setor, abalou algumas articula<;iies politicas dentro do Minicom, sobretudo as 

voltadas em defesa do capital nacional. 

Em fuce dessas circunstancias, o novo Ministro Luiz Mendon9a de Barros decidiu 

fortalecer o papel do BNDES nas decisoes sobre a privatiza<;ao do Sistema Telebras, 

deslocando para o banco a arena das negocia<;iies e media<;iies exercidas pela Comissao 

Especial. 

0 Ministro Mendon<;a de Barros, argumentando facilitar a forma<;ao de cons6rcios, 

tambem influenciou a decisao sobre medidas como: nao impor restri9iies it participayao do 

capital estrangeiro e a nao obrigatoriedade de incluir uma operadora nos cons6rcios 

concorrentes. Ainda como intuito de atrair investidores, o Ministro tomou outras medidas, 

tais como: dividiu o pagamento da concessao em tres parcelas, a primeira de 40% e as 

outras duas de 30%; livrou as operadoras privatizadas da aquisi9ao de equipamentos; 

atenuou algumas obriga<;oes das metas do PGMU, reduziu o poder de venda das 

operadoras; nao restringiu a participa9ao dos grupos de comunicac;:ao na compra de 

operadoras. Essas decisoes impulsionaram a trajet6ria do processo de privatiza9ao, 

buscando elevar a atratividade do neg6cio, foljar expectativas e atrair investidores e, 

sobretudo, vender as "j6ias da coroa". Alem do mais, as decisoes redefiniram o objetivo 

essencial da privatiza9ao, qual era ode maximizar o valor da venda do Sistema Telebras, 

que passou a ser o de privatizar a qualquer pre9092 

92 Cf Dalmazo, 1999. 



0 BNDES optou por lano;:ar urn unico edital para a venda das tres regionais, da 

Embratel e das nove operadoras da Banda A. 0 edital estabeleceu restrio;:oes a propriedade 

cruzada, isto e, urn grupo empresarial so poderia arrematar operadoras da Banda A, desde 

que nao pertencessem a mesma area de concessao. As operadoras da Banda B poderiam 

adquirir apenas duas operadoras da Banda A, uma na area primaria (I a 6) e outra na area 

secundaria (7 a I 0), e que nao coincidissem com sua area de atuao;:ao ou contigua. A 

definio;:ao dessas regras visava introduzir a competio;:ao, garantir o espao;:o do grande capital 

nacional e atrair o capital estrangeiro. 

Por fim, o leilao ocorreu na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e o Sistema 

Telebrils e as operadoras de telefonia celular da Banda A foram privatizados em 

29/07/1998, por urn valor de R$ 22,05 bilhoes, obtendo urn agio medio de 63,74%. Os 

novos donos das operadoras de telefonia fixa e move! estao expostos nos Quadros 2.8. 
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Quadro 2.8 - Cons6rcios Vencedores na Privatiza,ao do Sistema Telebras e suas Areas de Atua,ao 
Holdings de Telefonia Fixa Operadoras de Telefonia M6vel Banda A 

Atua~lio Estatais Vencedores 
Origem do 

Atua~iio Estatais Vencedores Origem do 
lnvestidor lnvestidor 

BNDESpar (25%) Brasil 
AREA Telesp Celular 

Portugal Telecom (100%) Portugal 
le2 Participa~oes S/A 

Fiago (La Fonte) (19%) Brasil Telefonica (92,98%) Espanha 

Andrade Gutierrez (II ,27%) Brasil 
AREA3 

Tele Sudeste Celular lberdrola (6,98%) Espanha 

REGIAO 
Maca! (II ,27%) Brasil Participa~oes S/A NTT Mobile (0,02%) Japan 

Tele Norte Leste 
Grupo lnepar (11,27%) Brasil Itochu Corporation (0,02%) 

I Participac;Oes S/ A Japao 

L.F. TeL (II%) Brasil Telesystems (48%) Canada 

BB Companhia de Seguros 
Brasil Telemig Celular Fundos (Previ e Sistel) (24%) Brasil 

Alian9a (5%) AREA4 
BB Brasil Veiculos (5%) Brasil 

Participac;Oes S/ A 
Banco Opportunity (21%) Brasil 

Rivoli (0,27%) Brasil Outros, 13% Brasil 

Telecom It<llia e TIM 
ltalia UGB Participayoes (Globo e Bradeseo) (50%) Brasil 

REGIAO Tele Centro Sui Participayoes Ltda( 81%) 
AREAS 

Tele Celular Sui 
II Participa~Oes S/A Fundos Previ e Sistel e Banco 

Brasil 
Participac;Oes S/A 

Bite! Partieipayoes (Telecom !!:ilia) (50%) Italia 
Opportunity ( 19%) 

Telef6nica S/A (56,6%) Espanha 
TelefOnica de Espanha e as coligada.o:; CTC, 

Espanha 
AREA6 CRT Celular Tasa e Citicorp (83%) 

Iberdola (7%) Espanha Rede Brasil Sui Participayoes (6,3%) Brasil 
REGIAO Telesp Tele Centro Oeste 

1II Participa~Oes S/ A Bilbao Viscaya (7%) Espanha AREA7 Celular Participac;Oes 
BidS/A (Spice do Brasil) (100%) Brasil 

Portugal Telecom, (23%) Portugal Telesystems International Wireless Inc.(48%) Canada 

RBS Part. (6,4%) Brasil 
Tele Norte Celular 

Fundos Sistel e Previ (18%) Brasil AREAS Participac;Oes S/ A 
REGIAOIV Embratel MCI, 100% USA (Telepart) Banco Opportunity (21%) Brasil 

Outros, 13% Brasil 

AREA9 
Tele Leste Celular Iberdrola Energin (62%) Espanha 

Participac;Oes TelefOnica (38%) Espanha 

AREA Tele Nordeste Celular UGB Participayocs (Globo e Bradesco) (50%) Brasil 

10 Participa~oes S/A 
Bite! Participa9iies (Telecom Italia) (50%) !tali a 

Fonte: Dalmazo, 1999 



Com a privatiza~ao, as politicas publicas passaram a atuar indiretamente sobre a 

dinamiza~ao do setor de telecomunica~oes. A atua~ao politica do Estado, que antes agia 

diretamente por meio das estatais, passou a agir indiretamente, sob carater estritamente 

regulador, por meio de institui~es publicas, como BNDES, FINEP e, sobretudo, por meio 

da Anatel. 

Nos dois anos que precederam a privatiza~o, este carater regulador das politicas 

publicas manifestou-se claramente sobre os servi~os de telefonia, por meio das diversas 

regulamenta~oes publicadas. Em 1999, os regulamentos aprovados interviram sobre as 

decisoes do setor privado, tais como a compra de equipamentos e materiais pelas 

prestadoras privadas, alem da transferencia societilria entre elas. Em parte, a exigencia de 

tais regulamentos foi decorrente da presen~a majoritaria no mercado brasileiro das 

operadoras estrangeiras, detentoras de elevada tendencia a importar equipamentos, bern 

como de realizar fusoes e aquisi~oes, fatos que contribuem para a acentua~ao de uma 

situa~ao de dependencia tecnol6gica. Em 2000, foram regulamentados o FUNTTEL e o 

FUST, os quais, de maneira geral, representam a atua~ao das politicas publicas em iimbitos 

nao suficientemente desenvolvidos pelo setor privado. Isto porque, estes fundos vao 

procurar suprir deficiencias, respectivamente, na oferta de servi~os em areas nao atrativas 

economicamente e estimular o processo local de inov~ao tecnol6gica do setor de 

telecomunica~oes brasileiro. 

Ainda em 2000, foi publicada, agora pela Anatel, a J• edi~ao do PASTE. Desta vez, o 

documento nao trouxe relatos sobre o Servi~o Postal, o qual continuou sobre os auspicios 

do Minicom. Os dois setores passaram a ter o acompanhamento descritivo de forma 

separada, perante as reforrnas realizadas no setor de telecomunica~oes. 

Por fim, o ano de 2002 foi marcado pela expansao na abertura do mercado de telefonia 

fixa. As prestadoras deste servi~o, que cumprissem as metas de expansao teleronica 

(PGMU, PGMQ), seriam autorizadas a explorar os servi~os fora da regiao inicialmente 

restrita no PGO. 

0 Quadro 2.9 apresenta resumidamente as principais etapas da reforrna das 

telecomunica~oes descritas neste capitulo. Esta analise cronol6gica da legisla~ao contribui 

para o entendimento da ampla reestrutura~o institucional e mercadol6gica realizada no 

setor. Dentre as leis expostas no Quadro 2.9, a LGT foi fundamental para consecu~o desta 
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reestruturayiio, por ter organizado e institucionalizado o novo modelo competitivo das 

telecomunica96es brasileira. 
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- -Quadro 2.9- Principais Etapas das Reformas das Telecomunica9iies 

PREPARA<;:AO LEGISLATORIA PARA 0 PROCESSO DE PRIVATIZA<;:AO 

1995 

p Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional N" 8, o que permitiu ao Govemo Federal outorgar concessoes para explora91io de servi9os dc 
elecomunica96es ao setor privado, extinguindo, portanto, o monop61io estatal no setor. 

Publica91iO da 1" edi9lio PASTE (Programa de Recupera9ao e Amplia9ilo do Sistema de Telecomunicavoes e do Sistema Postal) 
1996 

jAprova9ilo da Lei N" 9.295, conhecida como Lei Minima (ou Especifica), que trata da organizavilo, entre outros, do Servi9o M6vel Celular, do Servivo de Transport< 
~e Sinais de Telecomunicav5es por Satelite e dos Servivos Limitados, bern como da utilizavilo da rede publica de telecomunicavoes para a prestavilo de servivos dc 
jvalor Adicionado. A aprova~ao da Lei Minima permitiu iniciar a concorr€ncia na telefonia celular. 

1997 

Publicavilo da 2" edi9ao PASTE 
p Congresso Nacional aprovou a Lei N" 9.472, eonhecida como Lei Geral das Telecomunica~Oes (LGT), a qual autorizm 

efinitivamente a privatizavilo do Sistema Telebn\s e criou a Anatel. Para custear as atividades da agenda, a lei criou o Fundo de Fiscalizavilo das Telecomunieavoe' 
Fistel). A LGT tambem foi responsavel pela definivilo de diretrizes importantes para o setor, tais como aquelas relativas a restri9ilo de transferencia de controle da' 

rperadoras de servivos de telecomunica96es, alern da eriavilo de mais dois fundos, o Fundo de Universalizavilo das Telecomunicavoes (Fust) e o Fundo para c 
pesenvolvirnento Tecnol6gico das Telecomunicav5es (Funttel). A LGT substituiu parte significativa do C6digo Brasileiro de Telecomunica9oes, Lei no 4.117 

igente desde 1962. 
PROCESSO DE PRIVATIZA<;:AO EM TRANSI<;:AO 

1998 

~provavilo do Decreto 2.534, que disponibiliza o Plano Geral de Outorgas (PGO). Este Plano dividiu o territ6rio brasileiro em quatro regioes para a exploravilo de 
STFC (Servivo Telefi\nico Fixo Comutado ), fixou o numero de operadoras deste servivo para uma de las e estabeleceu os prazos de vigencia de contratos e dc 
dmissao de novas prestadoras de servivos de telecomunicav5es. Este plano estabeleceu a l6gica de competi9ilo entre as prestadoras, de forma que primeirarnente < 
ompetivilo se daria por meio de urn duop6lio e em dezembro de 200 I o mercado estaria franqueado a entrada de novos competidores. 

f'\provavilo do Decreto 2.592, que disponibiliza 0 Plano Geral de Metas para Universaliza9lio (PGMU). Este plano definit 
s obriga96es das empresas concessionarias do STFC, no tocante as exigeneias para universalizavilo dos servivos. 

f'\provavilo da Resoluvilo no 30, que disponibiliza 0 Plano Geral de Metas de Qualidade 
~etas de qualidade a serem cumpridas pelas prestadoras do servi90 de telefonia fixa, em regime publico ou privado. 

(PGMQ). Este plano estabeleceu a' 

Privatiza9lio do Sistema Telebras, constituido de empresas de telefonia fixa, de celular Bauda A e do Centro de Pesquisas (CPqD). 

Publica9ilo do Regulamento dos Servi9os de Telecomunica9iies, o qual complementou a LGT. 0 regulamento disponibiliza os condicionarnentos gerais a quc 
"starilo sujeitos as prestadoras e os usuarios de servi9os de telecomunicavoes, em funvilo do regime de presta9ilo (publico ou privado) e da abrangencia do interessc 
restrito ou coletivo) a que os servivos atendem. Este instrumento esta articulado corn regulamentos especificos de cada servi9o, pianos estruturais e norrnas tecnicas. 



Cont. Quadro 1 

PROCESSO DE PRIVATIZA<;:AO EFETIVADO- ESTRUTURA DE MERCADO (TRANSITORIA): DUOPOLIO 

1999 

Publical'iio do regula men to para apural'ilo de controle e de transferencia de controle em empresas prestadoras de servi90 de telecomunica9iies. 

Publica\'ii'O do regulamento sobre contratal'lio de equipamentos e materiais pelas prestadoras de servi90 de telecomunica9iies 

Publica,ao do regulamento conjunto de compartilhamento de infra-estrutura entre os setores de energia eletrica, telecomunical'iies e petroleo 
Este regulamento garante o uso compartilhado de servidoes administrativas, postes, condutos, dutos, torres, cabos metalicos e coaxiais e fibras 6pticru 
ao ativados. 

Publica9iio de do is manuais de coordenaf¥io, urn para 0 sistema paging unidirecional e 0 outro para sistema~ 

roncalizados - paises membros do Mercosul. Tais manuais estabelecem os procedimentos que devem ser aplicados para a coordena9iio do uso d< 
reqti8ncias pelas estac;Oes centrais, radiobase ou estac;Oes repetidoras destinadas aqueles servic;os, que operem em zonas fronteiriyas dos paise~ 

integrantes do Mercosul. 
2000 

Cria9ao da Lei 9.998 que regulamenta o FUST. A Lei estipula que I% da receita operacional bruta decorrente da presta9i!o de servi9os d< 
elecomunica9iies explorados nos regimes publico e privado (deduzidos os tributos), recolhida no mes anterior, deve ser destinada ao fundo. 

Publica9i!o da 3' edil'ao PASTE. Esta versa a preservou a mesma sigla, porem com denomina9ao distinta das anteriores 
Perspectiva para Amplia9ao e Modemiza9iio do Setor de Telecomunica9iles 
uia9ao da Lei I 0.052, que regulamenta o FUNTTEL A Lei estipula que 0,5% da receita operacional bruta decorrente da presta9iio de servi9os d< 
elecomunica9iles explorados nos regimes publico e privado ( deduzidos os tributos ), recolhida no mes anterior, deve ser destinada ao fundo. 

PROCESSO DE PRIVATIZA<;:AO EFETIVADO -ESTRUTURA DE MERCADO ABERT A A COMPETI<;:AO 

2002 
Fim do duop61io no STFC, isto e, teoricamente o mercado ficou aberto para a competi9ao. As concessionarias e autorizadas de telefonia fix' 
passaram a poder prestar servi9o em todo o Brasil, sem a restri9iio regional imposta pela Anatellogo ap6s a privatiza9iio. 

Aprova9ao do projeto de Lei numero 26, publicada no Diario Oficial de 15 de junho. Este projeto preve a canalizal'iio dos recursm 
do Fust das areas de sallde e educa9iio para o subsidio de expansao das linhas telefilnicas direcionadas as comunidades de baixo poder aquisitivo ' 
reas rurais. 

Elabora9iio propria. Fontes: PASTE, 2000, BNDES, 1999 e Wohlers, 1999. 



2.2.3.1. Anatel 

A regula9ao de mercados e uma atividade inerente ao Estado modemo e assume 

formas muito distintas segundo o contexto hist6rico. Marcus Melo (2001) identificou 

quatro tipos modais de a9ao regulat6ria do Estado na economia, sao eles: 

1. A propriedade publica de firmas ou setores inteiros da economia, como ocorreu 

na maior parte dos pafses da OCDE no p6s-guerra, ou no Brasil do p6s-guerra a 

meados da decada de oitenta; 

2. 0 exercfcio de atividades regulatiirias diretamente por departamentos ou 

iirgiios da burocracia executiva, em urn contexto em que o regime de propriedade 

e privado. Nesse caso, os 6rgaos reguladores estao sob o comando direto dos 

govemos; 

3. Varias formas de auto-regula~iio atraves de arranjos corporativistas; 

4. A regula9ao publica com regime de propriedade privada, tipicamente americana, 

baseada em uma forma institucional peculiar: a agencia reguladora dotada de 

graus nao triviais de autonomia. Essa ultima forma difundiu-se de forma espetacular 

ap6s a onda de privatiza9ao que atingiu a Europa e a America Latina nas ultimas 

tres decadas. 

0 segundo e o quarto modos de regula9ao publica tambem sao conhecidos na 

literatura sobre o setor de telecomunica9iies, respectivamente, como regula9ao implicita e 

explicita93
• A regula9ao explfcita desenvolveu-se principalmente nos Estados Unidos, no 

final do seculo XIX, por meio da forma9ao das agencias reguladoras independentes, 

integrando-se a tradi9a0 e a cultura dos agentes economicos e das institui9iies pubJicas e 

privadas. Ja nos pafses da Europa e nos pafses de industrializa9ao tardia, a regulamenta9ao 

implicita era executada por 6rgao publico, ministerio ou comissao govemamental. Estes 

dois modos de regula9ao possuem como tra9o comum o vinculo com a estrutura 

administrativa do Estado, diretamente ligado ao poder Executivo, ou nao, com 

independencia ou autonomia, ou nao94• Basicamente, 0 que OS diferencia e 0 gran de 

93 Como exemplo, Wohlers (1994) trasoando sua argumentayilo sobre a configurayao dos diferentes modelos 
do monop6lio tradicional de telecomunicasooes. 
94 Cf. Dalmazo, 1999. 
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independencia, sobretudo no tocante a autonomia decis6ria. 0 Quadro 2.10 traz as 

caracteristicas das agencias de regula~ao em alguns paises. 

Quadro 2.10- Caracteristicas dos Organs de RegulamentafliO 

Modelos Palses 
Siq.las do 

Responsabilidade !mdependencia 
Grau de 

Lei Gera 
Nomea4;iio dos 

Orgiio 'fransparincia Dirigentes 

EUA FCC Grande C'mmde Alto 1996 Presidente 

i<>rgao 
Caruu.la CRTC Grande Grande Alto 1968 Ministro 

Suecia NTA Grande Grande Alto Presidente ..... 
Brasil Anatel Grande Grande Alto 1995 Presidente 

~omissio Secretaria 
!Govemamenta Ingiaterra OFTEL Variavel Media Variitvel 1984 

deEstado 
IJndependente 

~'::'terial 
Fran\'a DRG Govemo Media Variave1 1990 Presidente 

Portugal ICP Governo Pequena Variitvel .... Ministro 

Chile Subtel Govemo Fequena Variavel 1994 Ministro 

Jaoao MPT Govemo Peauena Baixo 1985 Ministro 

!Ministerio 
BMPT Governo Pequeno Baixo 1989 Ministro 

Espanba DGT Govemo Pequena Baixo .... Ministro 

Italia MCT Govemo Pequena Baixo .... Presideate 
!Fontes: Ahneida e Crossetti, 1997 e Dalmazo, 1999 
~OT A: Discriminayao das siglas: DRG e a sigla de Direction de la RCglementation GeneralC; OFfEL, de Office Telecommunicactions; :r>.l"'f A, de 
~ational Telecom Agency; FCC, de Federal Communications Commission; BMPT, de Ministerio Federal dos Correios e das Telecomunica~; 
CP, de Instituto de corm.mica.9&s de Portugal; OOT, de Ministerio dos Transportes e dos Trabalhos PU:blicos; OCT, de Minimrio dos 

e dos Trabalhos PUblicos; OCT, de Ministerio dos Correios e TeJ~dos; SubteJ de Subseaetaria de TelecomunicacOes. 

A partir da observa~o do Quadro 2.1 0, nota-se o maior grau de independencia 

representada na regula~ao baseada nos 6rgaos reguladores (regula~ao explicita). E o caso, 

por exemplo, dos Estados Unidos, Canada, Suecia e Brasil, que fizeram a liberaliza~ao 

completa dos seus servi~os de telecomunica~oes, visando fomentar os beneficios da 

competi¥iiO, promover a universalidade, incentivar o desenvolvimento tecnol6gico, garantir 

a qualidade do servi~ e a prote~o ao consumidor. Nos demais paises, embora as agencias 

tenham independencia financeira e autonomia nas areas tecnica e tarifaria, elas carecem de 

independencia decis6ria nas areas social e politica. Ou seja, a formula~o da politica de 

telecoms (universaliza~ao, o atendimento de areas carentes, etc.) nesses paises permanece 

como atribui~ao do Poder Executivo95
• 

95 Cf. Dalmazo, 1999. 
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0 setor de telecomunicac;:oes brasileiro passou do primeiro (propriedade publica das 

firmas) para o quarto modo (agencia reguladora) de ac;:ao regulat6ria com a criac;:ao da 

Anatel96
, em 1997, efetivando-se, em 1998, como processo de privatizac;:ao. 

A Anatel foi criada pela LGT (tratada no Livro II, artigo go ao 59) e regulamentada 

pelo Decreto n°2.338, de 07.10.97, configurando-se como uma entidade integrante da 

Administrac;:ao Publica Federal Indireta. A seguir segue a analise organizacional e 

administrativa da agencia. 

2.2.3.1.1. Organizac;:lio da Agencia: Func;:iies e Estrutura Administrativa 

As competencias do Executivo e da Anatel foram previstas, respectivamente, pelos 

artigos 18 e 19 da LGT. Baseando-se nos dois artigos, o Quadro 2.11 traz as principais 

atribuic;:oes destes dois entes governamentais. Essas atribuic;:oes podem ser definidas em 

cinco areas basicas: social, buscando a universalizavilo do servic;:o prestado em regime 

publico; tecnica, que visa garantir qualidade do servic;:o prestado, seguranc;:a e interconexao 

da rede fragmentada; tarifaria, que visa o controle e a revisao das tarifas; protec;:ao ao 

usuario, que propoe assegurar a qualidade do servic;:o, a continuidade e tarifas justas; 

estabelecimento da competic;:ao na explorac;:ao dos servic;:os. 

96 Alem da Anatel foram criadas pelo governo de FHC outras agencias reguladoras, sao elas: a Agencia 
Nacional do Petr6leo (ANP) e a Agencia Nacional de Energia Eletrica (Aneel), criadas em 1997; a Agencia 
Nacional de Vigiliincia Sanitaria (ANVS), criada em 1998; a Agencia Nacional de SaUde Suplementar (ANS) 
e a Agencia Nacional das Aguas (ANA), criadas em 2000. 
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LIVRO II, TITULO II: DAS COMPETENCIAS 

CABE AO PODER EXECUTIVO 
lnstituir ou eliminar a presta<;ao de modalidade de servi90 no regime publico. 

Aprovar o Plano Geral de Outorgas de servi90 prestado no regime publico. 

Aprovar o Plano Geral de Metas de Universaliza¢o de servi<;o prestado no regime publico. 

Autorizar a participayilo de empresa brasileira em organizayao ou em cons6rcios para prestayao de 
serviyo de telecomunicayOes. 

Estabelecer limites a participa<;i!o estrangeira das operadoras de telecomunicay{ies. 

CABE A ANA TEL 
Executar a poHtica nacional de teiecomunicay5es. 
Elaborar e propor ao Poder Executive: 

- lnstitui<;i!o ou a elimina<;ao de servi90 de telecoms sob regime publico; 
-

- Plano Geral de Outorgas do servi<;o prestado no regime publico; 

- Plano Geral de Metas de Universalizavao do servi<;o prestado no regime publico; 

- Autorizayilo a participayilo de empresa brasileira em organizayOes ou cons6rcios para prestayiio 
de servi90 de telecom. 

Expedir normas quanto a outorga, presta<;ao e frui;;ao dos servi90s de telecoms no regime publico. 

Editor atos de outorga e extin<;ilo de direito de exploravao do servi<;o no regime publico. 

Celebrar e gerenciar contratos de concessao e fiscalizar a prestayiio do serviyo no regime pUblico, 
aplicando sany{ies e realizando intervew;oes. 

Controlar, acompanhar e proceder a revisao de tarifas dos servi<;os prestados no regime publico. 

Administrar o espectro de radiofreqilencia e uso de 6rbita, fisealizando e aplicando san<;5es. 

Editar atos de outorga e extin9ilo do direito de uso de radiofrequfucia e de 6rbita 

Expedir normas sobre preslayilo de servi<;os de telecoms no regime privado. 

Expedir e extingnir outorga para prestayao de servi90 no regime privado, fiscalizar e aplicar sany{ies. 

Expeclir nonnas e padr5es que assegurem a compatibilidade, a operayiio integrada e a interconexao entre 
as redes. abrangendo inclusive os equipamentos terminais. 

Deliberar quanto a interpreta<;ilo da legislru;ao de telecomanicru;Oes e sobre OS casos omissos. 

Compor, administrativamente cordlitos de interesses entre prestadores de servi90 de telecomunicay5es. 

Reprituir infray(ies dos direitos dos usuarios. 

Exercer, em relayao as telecoms, as cornpetencias legais em materia de controle. prevenyao e repressao 
das infray{ies de orderu economica, ressalvadas as competfucias do Conselbo Administrativos de Defesa 
Economica (CADE). 

~-········· - - -
Propor ao poder executivo a desapropria<;iio ou a institui¢o de servidao administrativa, dos bens 

necessaries a implanta<;ao ou a manuten<;iio de servl9Q no regime publico. 

Resolver a celebral(8.o, a alterayao ou a extinyfio de seus contratos com os servidores. 
Decidir, em ultimo gran, sobre as matenas de sua al<;ada, admitindo recurso ao Conselbo Diretor. 

Formular ao Minicom proposta de or<;amento. 

Fonte: Lein"9.472 de 16107/1997 aprovaLGT. 



A partir da descrivao do organograma da agencia, identifica-se uma estrutura 

organizacional constituida por diferentes segmentos sociais, em que se pese, entretanto, o 

peso das funv5es atribuidas ao Conselho Diretor. 

Organograma Geral da Anatel 

Fonte: http:// www.anatel.gov.br, acessado em I 0/08/2002 

0 Conselho Diretor constitui o 6rgao central da agencia. Os membros do Conselho 

Diretor sao formados por cinco conselheiros escolhidos pelo Presidente da Republica e 

aprovados pelo Senado Federal. A este conselho e atribuido a responsabilidade da tomada 

de decisoes da agencia97
• Dentre suas decisoes, destacam-se aquelas relacionadas a 

aprovavao/extinvao de editais de licitavao de outorgas/autorizavao para prestavao dos 

servivos no regime publico ou privado.O presidente do Conselho Diretor acumula o cargo 

97 Para mais detalhes acerca das competencias do Conselho Diretor consultar artigo 22 da LGT. 



de Presidente Executive da agencia, o que !he confere o comando hieriirquico da agencia 

em todas as vertentes de responsabilidades e atribuivoes institucionais, alem das 

operacionais, funcionais e organizacionais. 

Para dar transparencia as decisoes da Anatel, criou-se o Conselho Consultivo, a 

Ouvidoria, a Procuradoria, a Corregedoria e a Biblioteca, sendo que os dois primeiros 

auxiliam o Conselho Diretor nas atividades da agencia. 

0 Conselho Consultive e formado por 12 membros e indicados pelo Senado 

Nacional, pela Camara dos Deputados, pelo Poder Executive e pelas seguintes entidades: 

prestadoras de servivo de telecomunicavoes, representativas dos usniirios e da sociedade. 

Cada institui<;:ao/entidade ocupa duas vagas no conselho, nao remuneradas, detendo 

mandato de tres anos, sendo vedada sua recondu<;:ao98
. Os Conselheiros restringem-se a 

opinar, antes da aprovao;:ao do Poder Executivo, sobre as poHticas govemamentais de 

telecomunica<;:oes a serem definidas pelo Conselho Diretor para serem cumpridas pelos 

operadores dos servio;:os prestados no regime publico. Como exemplo, eles opinaram sobre 

o PGO, o PGMU eo PGMQ. 

A Ouvidoria e constituida por urn ouvidor nomeado pelo Presidente da Republica. 0 

ouvidor atua independentemente, no senti do de avaliar as atividades da agencia, por meio 

da elaborao;:ao de documentos de apreciayao critica, encaminhados ao Conselho Diretor, ao 

Minicom, a outros 6rgaos do Poder Executive e ao Congresso Nacional. 

0 restante do organograma e composto, basicamente, por uma estrutura 

organizacional e operacional "(..) dividida por Superintendencias, entre as quais se 

repartem as mtlltiplas atribuir;:oes executivas da Anatel com rela~·iio as telecomunicar;:oes 

brasileiras e a administrar;:iio da Agencia" (PASTE, 2000: 39). 

Antes de ser votado pelo Conselho Diretor, os atos normativos sao submetidos a 

Consulta Publica99
. Primeiramente, os atos sao publicados no Diiirio Oficial da Uniao, 

dentro da Biblioteca da Anatel e no site da agencia (http: //www.anatel.gov.br). Feito isso, 

98 Cf PASTE, 2000 e artigos 33 e 34 da LGT. 
99 AlCm da Consulta PUblica c do Conselho Consultivo, exist{...m outros meios da sociedade interagir com a 
Anatel. Sao eles: as Salas do Cidadiio eo Centro de Atendimento (Call Center). As Salas correspondem as 
unidades instaladas em capitais, onde o interessado pode iniciar processes ou fazer alguma consulta a ag8ncia. 
Ate 2001, cxistiam 19 unidades de Salado Cidadiio. Nelas estao disponiveis computadores, telef<mes e acesso 
a base de inforrna9iles da Anatel e de toda a rede de Govemo. Ja o Centro de Atendimento e utilizado para 
colher reclama<;Qes, sugestOes, criticas e pedidos de informayt)es sobre questOes relacionadas ao sistema 
brasilciro de telecomtmicayOes. 
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as manifesta~oes recebidas sao examinadas pelo Coaselho, respondidas a seus autores c, 

aproveitadas ou nao, postas a disposi~ao do publico na biblioteca100 Alem dos atos, estao 

disponiveis na Biblioteca do site da agencia as resolu~oes, as normas, os dias das reunioes e 

os relat6rios que fundamentam as decisoes tomadas. 

Atraves das publica~oes realizadas pela Anatel como resultado das Consultas Publicas, 

a agencia busca prestar contas de suas decisoes a sociedade e, desta forma, os burocratas da 

agencia procuram praticar sua responsabiliza~ao face aos interesses sociais. Todavi~ e 

infima a participa~ao social nas Consultas Publicas, dado que seu principal meio de 

comunica~ao constitui a internet, disponivel para reduzida parcela dos brasileiros. Destarte, 

a Consulta Publica que deveria representar urn instrumento democnitico, pode resultar na 

exclusao de segmentos sociais acerca de informa~oes e da participa~ao em medidas que 

afetem a dinfunica do setor, como relatado num trecho do Livro Verde, publicado pelo 

Ministerio da Ciencia e da Tecnologia: 

"0 maior acesso a informm:;iio podera conduzir sociedades e relar:;aes sociais mais 
democraticas, mas tambem podera gerar uma nova logica de exclusiio, acentuando 
as desigua/dades e exclusaes ja existentes, tanto entre sociedades como, no interior 
de cada uma, entre setores e regii5es de maior e menor renda. No novo paradigma, a 
universalizar:;iio dos servir:;os de informar:;iio e comunicar:;iio e condir:;iio necessaria, 
ainda que niio su.ficiente, para a inserr:;iio dos individuos como cidadiios. No Brasil, o 
crescimento recente das telecomunicar:;oes tem democratizado o uso do telefone. 0 
acesso a rede Internet, contudo, ainda e restrito a poucos. Urge, portanto, buscar 
meios e medidas para garantir a tados os cidadiios o acesso eqiiitativo a informar:;iio 
e aos beneficios que podem advir da inserr:;iio da Pais na sociedade da informar:;iio" 
(Livro Verde, 2000: 7). 

2.2.3.1.2. Autonomia e lndependeucia 

A Anatel esta submetida a regime autarquico especial e vinculada ao Minicom. 0 

Ministerio, dessa forma, deixou de ser responsavel pela regula~o do setor, transferindo 

suas atribui~oes a nova agenci~ exceto aquelas da radiodifusao. 

A concep~o de regime autarquico corresponde a conforma~ao da Anatel num ente 

independente e autonomo, com competencias de poder publico, mas sem o compromisso 

maior dos tradicionais entes govemamentais. Embora a forma autarquica the atribua 

autonomia administrativa e financeir~ por outro !ado a mantem submissa a Lei das 

100 Cf PASTE, 2000. 
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Licitac;:oes n° 8.666, de 1993, e ao Regime Juridico dos servidores ctvts da Uniao, 

autarquias e fundac;:oes publicas. Por isso, a agencia foi qualificada como regime autarquico 

especial, o que a conferiu acentuado t,>rau de independencia e autonomia sob tres aspectos: 

1. Autonomia administrativa: em relac;:iio a decisiio administrativa final sobre 

assuntos de sua competencia, tendo seus dirigentes mandato fixo. 0 alto grau de 

independencia decisoria foi estabelecido na competencia do Conselho Diretor, 

orgiio maximo dirigente e executor das funs:oes da agencia. Os dirigentes e o 

presidente do Conselho sao nomeados pelo Presidente da Republica. Segundo 

artigo 26 da LGT M muitas restric;:oes para demiti-los, que so ocorreria por decisao 

judicial ou por processo administrativo disciplinar. Certamente, a prerrogativa 

repousa na independencia dos membros do Conselho Diretor, refletida na 

proibic;:ao de exercerem qualquer outra atividade profissional, empresarial, 

sindical, de direyiio politico-partidaria ou que tenha interesse, direta ou 

indiretamente, em empresa da area de telecomunicac;:oes, salvo a de professor 

universitario; 

2. Ausencia de subordinas:ao hierarquica ou autonomia de gestiio: em relac;:iio aos 

procedimentos de licitac;:iio para compras e paras as outorgas e il administrayiio de 

recursos humanos. Esta autonomia foi conferida pelos artigos 54 a 59, que criaram 

urn regime proprio para aquisis:oes de bens e servis:os e facultaram a contrata<;iio 

de pessoal, e pelos artigos 83 a 210, que atribuem competencias para as outorgas 

de concessoes; 

3. Autonomia orc;:amentaria e financeira: a programac;:iio orc;:amentaria e financeira 

tera planejamento proprio e seta incluida na Lei Orc;:amentaria Anual, niio sofrendo 

limites nos seus valores para movimentac;:ao e empenho. A autonomia financeira 

baseia-se nas receitas proprias da agencia, originadas do Fundo de Fiscalizac;:ao 

das Telecomunicao;oes (Fistel)101 e de outras receitas e pelas programac;:oes 

financeiras qiiinqiienais. Contudo, essa autonomia ficou comprometida, na medida 

101 0 Fistclloi criado pela Lei no 5.070, de 7 de julho de I 966. Dentre as lontes de recursos do fundo, estao 
aquela..:; oriundas da "(..) conct..."Ssfio, permissao ou autorizayao para a cxplorayao de servi90s de 
telecornunicayoes e de uso de radiofreqilencia, para qualquer serviyo, ( ... )" (artigo 48 da LGT). 
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em que o Plano Qiiinqiienal segue norrnas semelhantes as do Plano Trienal da 

Administra<;ao Publica, sendo, portanto, vulnenivel e sujeito a cortes e mudan<;as. 

Fato que pode restringir a autonomia financeira, porque os recursos irao para o 

Tesouro. 
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CAPITULO 3: NOVO MODELO REGULATORIO: PRINCIPIOS E 
DESAFIOS 

Os principios norteadores da politica de abertura do setor de telecomuni~s 

foram a univ~ dos serviifOS e a introduyiio da concorrencia entre as operadoras de 

serviifQ. Esses principios ja estavam presentes no Projeto da LGT encaminhado ao 

Congresso Nacional em 12 de dezembro de 1996. Na seguoda publicayiio do PASTE, em 

1997, o Ministro das Comunic~es Sergio Motta declarou que o "projeto da Nova Lei 

Geral de Telecomunicaf(jes, (...), deixa ainda mais claras as regras Msicas que 

pretendemos implementar, ao estabelecer, como pi/ares de sustentaf(lio, as idiias da 

competif(lio justa na prestaf(lio das serviws e da universalizaflio da populaf(lio aos 

serviws Msicos" (PASTE, 1997: 2). 

Depois de instituida a reforma nas telecomunic~ brasileiras, esses principios 

continuaram a orientar a formulayiio de politicas publicas dirigidas ao setor. A terceira 

publicayiio do PASTE, em 2000, tomou a enfatizil-los: "pi/ares, ou principios essenciais do 

navo modelo, as preOCUpafOeS de universaliza¢o e de competif(lio comer;am a mostrar 

resultados no cenitrio das telecomuntcari'Jes (. .. ) "(PASTE, 2000:21 ). 

Apesar de constituirem o suporte do novo modelo de telecomuni~, a 

implementayiio da universalizayiio e a introduyiio da competiyiio constituem desafios no 

atual cenilrio brasileiro das telecomuni~s. As dificuldades na implementayiio desses 

principios est:ao estritamente relacionadas a propria natureza deste novo modelo, calcado 

sob critt\rios econ0micos incompativeis com as necessidades reais da sociedade brasileira. 

Os avallifOS al~dos acerca dos dois principios podem ser relativizados a partir de uma 

concepyiio mais ampla do serviifQ universal, bern como por uma anillise segmentada (local, 

interurbano, internacional) no que tange a efetivayiio da concorrencia nos serviifQS de 

telefonia. 

Os principios reguladores que nortearam a reforma do setor, bern como a 

sobsequente implementayiio do novo modelo foram influenciados pelas experiencias 

internacionais. Os desafios de realizar a univ~ dos serviifQS de telecomuni~ e 

introduzir a concorrencia nlio sao recentes e muito menos restringem-se ao ambito 

brasileiro. Desde de meados dos anos oitenta, os Estados Unidos e os Paises da UE vern 

implementaodo medidas legais buscando superar esses desafios, que surgiram concomitante 
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it quebra do modelo tradicional de telecomunicayoes. No transcorrer destas reformas, os 

criterios economicos foram ganhando espayo e passaram a nortear a forma~ao de politicas 

das telecomunicayoes, como no caso da UE, que se baseava nos criterios de penetra~ao de 

mercado e desvantagem econornica para atualizar periodicamente a no~ao de Servi9o 

Universal. 

Este capitulo vai tratar dos dais principios pilares do novo modelo e, para isso, 

dividiu-se em tres seyi'ies. Na primeira, sao descritas as origens e a implementayao da 

universaliza9iio dos serviyos de telecomunicayoes, atendo-se, na ultima subse~ao ao caso 

brasileiro. Na segunda se~ao ha a discussao do principia da competi9iio, colocando as 

lirnita¢es legais (LGT) na conduyao da introdu9iio da concorrencia. Por fim, a ultima 

seyao traz informa9oes das novas operadoras presentes no mercado de telecomunica~oes 

ap6s as privatizayi'ies. 
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3.1. A Universaliza~iio dos Servi~os de Telecomunica~oes 

Em todos os paises, a universalizao;iio dos servio;os de telecomunicayoes em seus 

prim6rdios esteve relacionada ao desenvolvimento do monop6lio tradicional de 

telecomunicao;oes tanto privado quanto estatal. Isto porque, o elevado custo de implantao;iio 

das redes dificultava o acesso dos servio;os aos usuitrios niio econornicos, o que exigiu a 

forma,.iio de mecanismos redistributivos de financiamento. No modelo tradicional, o 

pressuposto era que eles devem ser financiados pelo lucro monopolista. Isto e, a obriga91io 

de universalizao;ao de serviyos por preo;o menor, para deterrninado contingente de usuitrios, 

deveria ser a contrapartida do beneficio desfrutado pela operadora na explorao;iio dos 

servio;os de forma monopolista"". 

De maneira geral, a conceitualizao;ao e a implantao;iio da universalizao;ao dos 

servio;os de telecomunicao;oes imbricam-se com questoes de construo;ao de aparato tecnico 

nacional e de integra91io social e economica. 

No inicio do seculo XX, o conceito de servio;o universal encontrava-se atrelado as 

questoes de construviio do aparato tecnico nacional, perante a necessidade de uma 

infraestrutura de comunicao;iio de voz capaz de integrar o espao;o geografico fundamentado 

sobre uma sociedade constitutiva de dimensoes politicas (instituio;oes, Estado) e 

economicas (relao;oes mercantis) ja bastante complexas. 

Todavia, o ultimo quarto do seculo XX, presenciou inova9oes tecnicas nas 

infraestruturas de telecomunicao;oes, desdobrando-se na ampliao;iio e na ma10r 

complexificayiio das possibilidades de comunicayao social. Surgiriam, assim, as 

telematicas, tecnologias de telecomunicavoes associadas as tecnologias de informatica, as 

quais perrnitiriam a comunica91io de voz, dados e imagens sobre uma mesma infraestrutura. 

Em simultaneo a modernizao;iio tecnica, surgiriam tambem novas relav6es sociais, ainda 

mais complexas perante, dentre outras circunstiincias contextuais10
', as possibilidades 

adicionais de comunica¢es. 

102 Cf. Tapia & Dalmazo, 1999. 
103 Outras circunstilncias importantes foram as grandes fuslies e aqms1900S patrimoniais, alem das 
reestrutura9(les institucionais promovidas pelas desregulamenta.OCs e privatiza9ilo do setor de 
teleeomunica9(les. Durante toda a segunda metade do seento XX, esses movimentos pereorreram diversos 
paises detentores de salida infraestmtora de teleeomuniClii;OeS. 
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Segundo Horwitz (1989)104
, somado aos transportes, energia e moeda, o servi~o 

universal de telecomunica~oes representa urn dos elos estruturadores das relar,;oes sociais e 

economicas entre os membros de uma sociedade, pois esses servir,;os sao centrais a 

circulavao de capitais, constituindo literalmente tanto a base quanto o limite do 

funcionamento economico geral da sociedade. A isso se deve o fato de que transportes, 

energia, telecomunicar,;5es e moedas sejam chamados de infraestrutura. 

Diante das diferentes modalidades de servir,;os oriundos das revolur,;oes 

tecnol6gicas, surge, portanto, a necessidade de uma concepr,;ao mais ampla do servir,;o 

universal, atrelada mais acentuadamente as questoes de integrar,;ao social e economica. 

3.1.1. Origem e Implanta~;ii.o do Servi~;o Universal 

Especificadamente, o conceito de servir,;o universal originou-se nos anos 30 a partir 

da consolidaviio do monop61io privado nos Estados Unidos pela American Telephone & 

Telegraph (AT&T), a qual utilizou-se do slogan, inventado por Theodore Vail, One System, 

Universal Service, como uma estrategica empresarial para dobrar a concorrencia das 

empresas locais de telefonia, que competiam com ela105 

"0 caniter universal signijica tornar disponivel e acessivel o servi9o a todos que o solicitarem em 

qualquer Iugar e a pret;os ou tarifas razoitveis, inclusive com a gratuidade destes para os usutlrios 

menos favorecidos. Essa no9iio compreende a cobertura geogrcijica plena da provisiio dos serviros, 

sua acessibilidade a tados os cidadiios, no sentido de que os prer;os cobrados nas areas urbanas, 

econ6micas e renttiveis nl1o devem divergir significativamente daqueles cobrados dos usuririos ntio 

econ6micos e niio rentitveis e das areas rorais e remotas. Nesse sentido, a polftica de universalizafiio 

tem sido, ao Iongo deste seculo, um mecanismo associado ao desenvolvimento e il constrw;lio da 

coesiio economica e social" (Tapia & Dalrnazo, 1999: 75). 

Entretanto, em terrnos de conceitualizar,;ao do servir,;o universal existem elementos 

comuns e divergentes entre os paises106 As divergencias est!io nos criterios utilizados pelas 

respectivas instituir,;oes reguladoras ao considerarem os servir,;os que devem ser 

104 Horwitz 1989:12, apud Tapia & Dalmazo, 1999. 
105 Tapia & Dalmazo, !999. 
106 Descousiderando as particularidades de cada pais em rel~o as suas institui<;Oes e constituic;lio estrutural 
do mercado, buscar-se-A a aruilise centrada na evoluc;li"o do conceito acerca da uuiversali:la\fi!O dos servic;os 
perante as revolu<;Oes tecnol6gicas presenciadas no setor de telecomuuica<;Qes. 
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universalizados. Ja as semelhanvas estao na busca sempre maior da inclusao social nos 

servi90s de comunica91io, como parte de urn projeto nacional de integra91io social. 

No tocante aos metodos de implantavao, tambem existem diferenvas entre os paises 

ao promoverem sua regulavao do servivo universal. Basicamente, ha tres modelos: I) o de 

supervisao ampla, promovido pela Franva e Alemanha; 2) o de supervisao ampla sem 

subsidio, implementado pelo Japao; 3) e o de supervisao ampla com mecanismo de 

financiamento, proporcionado pelos Estados Unidos e Australia. 

0 primeiro modelo esta atrelado a estmtura monop61ica das antigas prestadoras, 

para quais foram definidas politicas publicas reguladoras baseadas no estabelecimento de 

objetivos amplos. Dentro deste modelo, a supervisao nao se da por metas detalhadas 

preestabelecidas, o que pode prejudicar a consecuvao da universalizavao. Isto porque, frente 

a inexistencia de salvaguardas compensat6rias, estas prestadoras podem se utilizar da 

imprecisao nas metas como pretexto para nao abarcar areas cujo custo de implantavao das 

redes supere a media nacional107 

Ja o segundo modelo (supervisilo ampla, sem subsidio) perfaz a transi91lo da 

estmtura de mercado monop6lica para a competitiva, em que a prestadora titular tambem 

detem obriga9oes gerais de universaliza91lo como no primeiro modelo e, em concomitante, 

existe a situavao de novas prestadoras passarem a conectar sua rede. 0 custo de 

interconexao e pago a prestadora titular, a qual nao o canaliza ao cumprimento da 

universalizayaO, dado que nao ha incentivos definidos para isso, 0 que pode prejudicar, 

mais uma vez, a amplia91lo dos servivos para areas nao economicas'08
• 

0 terceiro e ultimo modelo corresponde a supervisao regulamentada sobre as 

prestadoras titulares por meio de mecanismos de financiamento explicito, porem, 

diferenciados no tocante a determinado servivo universal. Isto e, ha incentivos economicos 

que guiam as decisoes das prestadoras no sentido de universalizar os servivos, entretanto, 

cada servico e dotado de peso diferente, de acordo com as peculiaridades economicas de 

cada urn. Nesse sentido, os tributos sob os servi90s de longa distancia subsidiam o acesso 

107 As areas em que o custo de implanta~i!o de uma rede teleffinica supera a media nacional sao aquelas em que lu\ baixa 
deusidade populacional, nao viabilizando economicamente o elevado investimento em infraestrutara de comunica~i!o. 
G-eralmente essas regibes correspondem as areas rurais. 
108 A peculiaridade deste modelo esta em que, alcan~ado determinado nivel preestabelecido de competitividade entre as 
prestadoras, o subsidio passa a existir. Neste caso, o pais passa a perteucer ao terceiro modelo, que sera descrito a seguir. 
F oi o que aconteceu com o Reino Unido em 1994, qnaudo a British Telecom com~ou a receber o pagameuto de subsidios 
(Censi, in mimeo ). 
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deste tipo de servi9o em regiiies nao economicas, e assim sucessivamente para os outros 

tipos de servi9os, como locais e intemacionais. 

A funcionalidade das politicas publicas esta em convergir conceitualizayao e 

aplicayao da universalizayao dos servi9os, o que se tomou dificil perante a complexificayao 

tanto dos servi9os como da sociedade. Tomou-se, ah~m de complicada, uma tarefa de 

carater urgencial, tomando-se parte integradora da politica social. 

3.1.2. Evolu~;ao da Concep~;ao do Servi~;o Universal 

Basicamente a concepyao do serv190 universal percorreu duas etapas principais. 

Arnbas foram marcadas por transforma((iies tecnicas e institucionais. Entretanto, de modo 

geral, na primeira etapa estes aspectos podem ser considerados homogeneos e na segunda, 

heterogeneos109
• 

A primeira etapa abrangeu aproximadamente os tres primeiros quartos do seculo 

XX e esteve caracterizada por dois aspectos homogeneos presentes em todos os paises 

detentores de consolidada estrutura de telecomunicayiies: a existencia da tecnologia 

anal6gica e a estrutura de mercado monop6lica no segmento de prestayao de serviyos. 

0 primeiro aspecto foi de natureza tecnica, em que vigorou a tecnologia anal6gica, 

que correspondia preponderantemente ao servi9o de telefonia fixa de voz. As inova96es 

nesta tecnologia eram majoritariamente incrementais, o que se refletia na baixa divergencia 

entre os paises em termos de dinamismo tecnol6gico. 0 outro aspecto refere-se a 
constituiyao inicial de uma estrutura de mercado monop6lica privada ou publica, em que 

vigoravam os mecanismos de subsidio cruzado entre os servis:os, como forma de canalizar 

os lucros auferidos na prestayao dos serviyos de longa distiincia, em direyao ao 

barateamento dos serviyos de telefonia locais. 

De maneira geral, todos os paises partindo desses dois aspectos, buscaram interligar 

geograficamente o territ6rio nacional, calcando-se na construyao de aparato tecnico e na 

universalizas:ao dos servi9os de telefonia fixa. 

109 Esta divisao entre etapas vai ajudar a entender as dificuldades recentes enfrentadas pelo Brasil na 
universalizac;ao dos servic;os. 
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A segunda etapa abarca desde o ultimo quarto do seculo XX ate os tempos recentes 

e foi marcada pelos movimentos de desregulamenta<;ao dos servi<;os e pela mudan<;a de 

paradigma tecnol6gico. Desta forma, alem da concep<;ao de Servi<;o Universal exigir 

readapta<;oes perante o surgimento de novas modalidades de servi<;o, ele passou a ser 

encarado como uma contrapartida aos processos de liberaliza<;ao e da introdu<;ao da 

concorrencia no setor de telecomunica<;oes. 

Com o desmantelamento do monop6lio e, conseqiientemente, com a extin<;ao do 

mecanismo de subsidio cruzado entre os servi<;os, a atua<;ao reguladora das politicas 

publicas ganharia peso. Isto porque, estas politicas tiveram o desafio de conduzir as 

prestadoras no sentido de universalizar os servi<;os (16gica social), perante as diferen<;as 

existentes entre os servi<;os em termos de rentabilidade econ6mica (16gica econ6mica), 

diferen<;as estas nao mais supridas pelo subsidio cruzado. 

Os Estados Unidos e alguns palses europeus sao bons exemplos de paises que 

percorrem aproximadamente estas etapas de maneira historicamente encadeada. 0 

encadeamento hist6rico e importante dado que os habilitou desenvolver consolidada 

infraestrutura tecnica e social do setor de telecomunica<;oes, tanto em ambito nacional 

como intemacional, ditando as padroniza<;oes tecnicas e, por conseguinte, a dinfunica 

tecnol6gica, elementos que contribuem para o desenvolvimento econ6mico destes paises. 

Nao obstante, segundo Tapia e Dalmazo (1999), tanto a FCC como a UE adotaram 

uma concep<;ao restrita do Servi<;o Universal. Isto porque, apesar destes paises buscarem 

adequar a concep<;ao do servi<;o universal as novas necessidades da sociedade da 

informa<;ao, os servi<;os incluidos eram predominantemente os basicos de telefonia de voz. 

Ja, no tocante aos estimulos de acessos aos novos servi<;os, as institui<;oes norte-americanas 

e europeias utilizaram criterios mercadol6gicos, mais atrelados as condi<;oes empresariais 

do que sociais. 

A UE baseava-se nos criterios de penetra<;ao de mercado e desvantagem econ6mica 

para atualizar periodicamente a no<;ao de Servi<;o Universal. 

Desta forma, 

"a condit;Cio para urn servir;o ser incorporado ao Servir;o Universal e ter penetrar;fio de mercado de 

75%; (.). Assim, esse criteria exclui do Servir;o Universal servir;os inovadores, mesmo que tenham 

forte tmpacto sabre a vida dos indivfduos e de organismos pUblicos e socials, se as mesmos niio 

atenderem aos indicadores de ejiciencia econ6mica. (.) para ser inclufdo, um servir;o precisa 
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preencher as condit;i}es de merit good, isto e, um servit;O que, embora posso ser fomecido pelos 

agentes privados segundo as regras do mercado, por raziJes sociais e produzido ou fomecido pelo 

govemo ou por instituit;i}es pfiblicas pora segmentos da populayi1o a prer;os acessiveis ou em 

condit;i}es ni1o comerciais" (fapia &. Dalmazo, 1999: 91). 

Janos paises latino-americanos, a expansao tecnica do setor de telecomuni~ 

chocou-se com as li~s o~entarias das sociedades. Houve a ampl~ da oferta de 

servi~ de telecomuni~ proporcionada por inovav<>es tecnicas modernizadoras da 

capacidade de pr~ de servi!fOs, porem a demanda nao correspondeu suficientemente, 

peranle os problemas de distribui~ de renda e, por conseguinle, perante o baixo poder de 

compra da sociedade, como e o caso da brasileira'10 Em fiwe dessas circunstiincias, a 

universaliza~ dos servilfOS mostra ser aspecto relevanle de politica de integra~o social 

frenle a amp~ dos servi!fOS de telecomuni~es. 

3.1.3. S~o Universal no Brasil 

No caso especifico do Brasil, as duas etapas evolutivas da conce~o do servi~t0 

universal se confundem, revelando parcialmente os motivos que levaram a falta de 

dinamismo da indUstria nacional do setor de telecomunica¢es. 

0 pais iniciou tardiamenle a constru~ de sua infraestrutura de telecomunicayaes, 

apenas em meados do secuto XX. assentando-se sob tecnologia analogica, que poucas 

decadas mais tarde tornar-se-ia retrograda. lslo porque, meados do secuto XX corresponde 

ao periodo em que se iniciava a mudan'tl! do paradigma tecnologico analogico para os 

sistemas opticos. 

A confi~ da cadeia produtiva do setor fundamentou-se por me10 da 

inlerv~ direta estatal no segrnenlo de servi!fOs- Sistema Telebras- e predominancia das 

ernpresas estrangeiras no fomecintento de telequipamenlos. Apesar da forte presefl'tll das 

ernpresas estrangeiras no fomecintento de telequipamentos, o pais detinha, ate a 

privati~, o controle do dintunismo tecnologico por meio da ~o de intermedi~ 

110 E e\-'idente que este funOmeno de incompatibilidade entre oferta e demanda esteve associado a ootros 
movimentos de natureza tecnoiOgica, patrimonial, bern como as peculiaridades resguardadas a cada pals. 
Todavia. a ~ desta incompatibilidade e mais freqiiente em paises em que a distribui9!o de renda 
tqnesenta um problema social, tornando-se ainda mais urgente a~ das politicas pUbiicas na ~ 
da universaliza9lo dos servil;os. 
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tecnol6gica do CPqD. Todavia, o Sistema Telebnis nao acompanhou as revolu96es 

tecnol6gicas ocorridas no setor, dentre outros motivos, devido ao montante insuficiente de 

investimentos realizados pelo Estado, alem de percal9os de natureza organizacional, como 

o nao reajuste de tarifas como politica de conten<;:ao inflacionaria. 

Do ponto de vista geopolitico de constru9ao do aparato tecnico nacional, a industria 

de telecomunica<;:oes como urn todo auferiu desempenbo insuficiente, afinal nao se 

desenvolveu de forma que abarcasse e integrasse universalmente a sociedade brasileira aos 

meios de comunica<;:ao. 

Em linbas gerais, alem de construir sua infraestrutura num periodo de mudan<;:a de 

paradigma tecnol6gico, o pais nao cumpriu a primeira etapa da concep<;:ao do Servi<;:o 

Universal no momento hist6rico devido, isto e, nao universalizou os servi<;:os de telefonia 

vocal enquanto vigorava o monop6lio publico no segmento de servi<;:os, alcan9ando 

parcialmente tal universaliza9ao apenas com o processo de privatiza<;:ao. 

Ap6s a privatizao;:ao, o Estado deixa de atuar diretamente sobre a dinamiza<;:ao do 

setor e passa a desenvolver politicas publicas indiretas, dentre elas, aquelas, voltadas a 
universaliza9ao dos servi<;:os de telecomunica<;:oes, tendo como ator intermediario as 

operadoras de telefonia. Basicamente, tais politicas estao sendo implementadas atraves do 

PGMU e dos programas financiados pelo FUST. 0 objetivo do PGMU e a universaliza<;:ao 

dos servi<;:os de telefonia fixa: 

"Para efeito deste Plano, entende-se par universalizariio o direito de acesso de toda pessoa ou 

instituiyiio, independente de sua localizar;iio e condir;tio s6cio-econ6mica, ao Servir;o Telef6nico 

Fixo Comutado destinado ao usa do publico em geral, prestado no regime publico, (...), bern como 

a utilizar;iio deste servir;o de telecomunicayi5es em servir;os essenciais de interesse pUblico, (..), e 

mediante o pagamento de tarifas estabelecidas pela regulamentaqiio especifica" (artigo I do 

Decreta U0 2.592 de 15/0511998, aprova PGMU). 

0 Plano de Universaliza<;:ao constituiu o principal instrumento de politica setorial, 

porem, estabeleceu metas muito timidas para segmentos de usuarios nao economicos e 

areas remotas, que merecem apenas os TUPs, delegando ao mercado a fun<;:ao de 

universaliza<;:ao do acesso a telefonia individual. Ou seja, o Plano foi negligente e 

incompativel com o avan<;:o e com a modernidade das telecomunica<;:oes no Brasil. 

Buscando atenuar esta deficiencia, o acesso a servi<;:os de Internet, a educa9ao, a 
pesquisa, a saude e a cidadania ficaram a cargo das implementa<;:oes dos programas 
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financiados pelo FUST, regulamentado pela Lei n° 9.998 de 17/08/2000. 0 objetivo do 

FUST e custear a universalizac;ao dos servic;os de telecomunicac;oes nao explorados de 

forma eficiente sob ambiente economico privatizado. Significa que o fundo vai procurar 

subsidiar e/ou disponibilizar a prestac;ao de servic;os de telefonia e implantar acessos para 

utilizac;ao de redes digitais (inclusive Internet), direcionando-os as instituic;oes de saude e 

educacionais ( estabelecimento de ensino, biblioteca), bern como aos segmentos sociais de 

baixa renda (areas rurais, remotas e fronteiric;as) e deficientes fisicos. Adicionalmente, os 

recursos do fundo devem ser aplicados em programas, projetos e atividades de servic;o de 

telecomunicac;oes que estejam em consoniincia como PGMU (artigo 5 da Lei no 9.998). 

A principal fonte de recursos do fundo advem da contribuic;ao de 1% mensa! da 

receita operacional bruta decorrente da prestac;ao de servic;os de telefonia em regimes 

publico e privado, deduzidos o Imposto sobre Operac;oes relativas a Circulac;ao de 

Mercadorias e sobre Prestac;ao de Servic;os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicac;oes (ICMS), o Programa de Integrac;ao Social (PIS) e a Contribuic;ao para o 

Financiamento da Seguridade Social (CONFINS). As operadoras sao obrigadas a enviar 

mensalmente para a Anatel a prestac;iio de contas referente a quantia a ser paga junto com 

os demonstrativos de suas receitas e dos valores de impostos e contribuic;oes incidentes, 

alem do comprovante de pagamento. 0 fundo s6 passou a vigorar a partir de 2001 e ate 

meados de 2002 havia arrecadado cerca de R$ 2 bilhOes, sendo que o BNDES ficou 

incumbido de receber estes recursos e mante-los em conta especial. 

0 Minicom ficou responsavel por formular e implementar as politicas que orientam 

as aplicac;oes dos recursos do Fust, cujo acompanhamento e fiscalizac;ao ficou sob os 

auspicios da Anatel. A agencia tambem ficou responsavel por prestar contas da execuc;ao 

orc;amentaria e financeira do fundo'n. 

0 Ministerio criou sete programas definidos para o Fust, os quais estao relatados no 

Quadro 3 .1. Ressalta-se, porem, que nenhum dos programas foi implementado e os editais 

serao elaborados para efetivac;ao ainda este ano (2003). 

Dos R$ 774 milhOes previstos para subsidiar a expansao de telefonia, R$ 28 milhoes 

seriio destinados a localidades com menos de I 00 habitantes, R$ 44 7 milhOes para 

IJJ Para mais detalhes acerca das competencias da Anatel em relal'iio ao Fust, conferir artigo 4 da Lei no 
9.998, de 17 de agosto de 2000. 
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comunidades de baixa renda e R$ 299 milhoes para a area rural. A ideia no caso das 

comunidades carentes e areas rurais e o programa arcar com os custo de instala<(iio, da taxa 

de habilitayiio do telefone e da assinatura, enquanto o usmirio pagara pelas ligayoes, sendo 

beneficiadas as familias com renda per capita inferior a meio salario minimo112
• 

Existe urn vies na aplicayiio dos recursos do FUST, expressados nos tres pontos: 1) 

pelo menos 30% deve ser aplicado em programas, projetos e atividades das concession:irias 

nas areas abrangidas pela Superintendencia de Desenvo1vimento da Amazonia (Sudam) e 

Superintendencia de Desenvolvimento da Nordeste (Sudene ); 2) 18% deve destinar-se a 

programas relacionados aos estabelecimentos de ensino; 3) os recursos devem privilegiar os 

deficientes fisicos. 

Uma vez que as concession:irias prestam, sobretudo, servi9os de telefonia vocal, 

denota-se, desta forma, que h:i urn montante significativo dos recursos, 30%, relacionado a 

urna concep9iio restrita do servi9o universal. Isto e, analisando a politica de distribui9iio dos 

recursos do FUST, verifica-se urn forte engajamento na complementaridade do PGMU, 

buscando cobrir areas nao atrativas economicamente para explorayiio das prestadoras de 

telefonia privatizadas. V erifica-se, portanto, o fraco engajamento do FUST com programas 

que se baseiam na aplicayiio de urna concepyiio ampliada dos servi9os de telecomunicay5es, 

que significaria a inser9iio da sociedade brasileira a tao difamada sociedade da informayiio. 

112 Segundo IDG Now de 04/07/02. 
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Quadro 3.1 - Pro!!ramas e Recursos do Fundo de UniversaliZll\'ao das Teleeomunic~ 

Programas Destinados Tipo de Servi~o 
Recursos 

(R$ milbiies) 

Organs de Segnran~;a 
Irnplanta~o de Acessos Individuais 140 

PUblica 

lmplanta~o de acessos para p~o de servi~;Q telefOnico 
lnstitui~;lio de Saiide 

Irnplanta~o de acessos para utili~o dos servi~;Qs de redes 
260 

digitais, inclusive internet 

Irnplanta~o de acessos para p~o de serviQo relefOnico 

Irnplan~o de acessos para ntili~o dos setvi~;Qs de redes 
digitais, inclusive internet, bern como as redn~o das contas 

Estabelecimentu de Ensino referentes ao sen nso. 

460 
Estabelecirneuto de redes de alta velocidade, destinada ao 

intercfunbio de sinais e a irnplantaQilo de servi~;Qs de 
teleconferencia entre estabelecirnentos de ensino e biblioreca 

Irnplan~o de acessos para presta~o de setvi~;Q telefOnico 

Irnplanta~o de acessos para utili~ dos servi.,os de redes 
digitais, inclusive internet, bern como as red~o das contas 

Biblioteca referenres ao sen nso. 

90 
Estabelecirnento de redes de alta velocidade, destinada ao 

inrercfunbio de sinais e a implan~ de servi~;Qs de 
teleconferencia entre estabelecirnentos de ensino e biblioteca 

jAreas Remotas e 
IFronteiras 

lrnplanta~o de setvi~;Qs de Telecornunica¢es 70 

l'nstitui~Oes de Assisti'ncia Fomecirnento de Acessos Individuais e eqnipamentos de 70 Ia Deficientes Fisicos interface 

!Expansao da Telefonia Implan~o de telefonia na area rural 774 
rrotal 1.864 
"'labora\'iio propria. Fonte: Lei n° 9. 998 de 17/08/2000, institui o FUST 

As edi96es do PASTE, principalmente a ultima (3°), enfatizarn a expansao dos 

serviyos de telecomunicayoes fundada na sociedade da infonnayao. Entretanto, a concepyao 

da expansiio dos serviyos de telecomunica96es enfatizadas nesses documentos esta 

fortemente relacionada a universalizayao dos serviyos de telefonia de voz ( concepyao do 

serviyo universal restrita), como se verificou na analise acerca da implementayao do PGMU 

e do FUST. Existe, portanto, uma incompatibilidade entre o cenario valorizado pelos 

PASTEs e os mecanismos de implementayao dos programas elaborados pelas politicas 

publicas. 
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A politica de implementa;;:ao de universaliza;;:ao dos servi;;:os de telecomunica;;:oes 

brasileira e incipiente, calcada na concep;;:ao restrita do servi;;:o universal. A expansao nos 

segmentos de telefonia fixa e move! foi relativamente significativa entre 1998 e 2002, em 

que se pese a existencia da grande demanda reprimida brasileira, avida por servi;;:os de 

telefonia, contribuindo sobremaneira para o sucesso dessa expansao. Diante das 

desigualdades regionais e da pessima distribui;;:ao de renda da sociedade brasileira, cabe as 

politicas publicas a dificil tarefa de integrar a sociedade contemporanea a partir de urn 

conceito mais amplo de servi;;:o universal, qual seja o de nao restringir a universaliza;;:ao 

aos servi;;:os de telefonia vocal, mas integrar a complexa sociedade contemporanea sob 

novas modalidades de servi;;:os surgidas com as revolu;;:oes tecnol6gicas, disponibilizando

os a partir das diferentes necessidades sociais. 
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3.2. Introdm;iio da Concorrencia 

A necessidade da introduyao da concorrencia entre as prestadoras dos serviyos de 

telecomunicayoes surgiu concomitante a quebra dos modelos tradicionais hist6ricos 

monopolistas. 

No modelo tradicional, nao havia concorrencia e a explorayao de toda a rede 

propiciava economias de escala e de escopo obtidas atraves da pnitica do mecanismo de 

subsidio cruzado, em que os segmentos superavitarios, interurbanos e intemacional, 

financiavam os deficitarios, serviyo local. Com a quebra dos monop6lios (privatizayao de 

gestao, privatizayao proprietaria, ou desmembramento ), o mecanismo do subsidio cruzado 

foi extinto e a regulayao tarifaria de interconexao passou a viabilizar o compartilhamento 

da rede (unbunding). 

As politicas que visavam introduzir a concorrencia passaram, entao, a estimular a 

pratica de interconexao das redes e diminuir o poder de mercado das operadoras detentoras 

do direito de explorar a rede de telecomunicayoes ou, no caso do Estados Unidos, 

proprietarias da rede. A experiencia hist6rica intemacional demonstra as dificuldades de 

implementayao eficaz destas politicas pr6-concorrencia, sobretudo no segmento de 

telefonia fixa local. Os Estados Unidos, desde o desmembramento da AT&T em 1984, vern 

imp1ementando estas politicas, intensificadas com a Nova Lei de Telecomunicayoes em 

1996. Entretanto, sua estrutura de mercado da telefonia fixa local permanece concentrada, 

sendo que, em 1998, as empresas entrantes detinham apenas 3% do total de acesso 

comutado, com enfase na regiao urbana, e 5% das receitas do mercado de telefonia local. 

3.2.1. A introdu~iio da concorrencia no Brasil 

No Brasil, a politica regulat6ria da concorrencia no mercado de telefonia vern se 

expressando atraves da imposiyao pela Anatel de regras tarifarias e obrigayoes de expansao 

e de qualidade dos serviyos de telefonia impostas, sobretudo, as operadoras desestatizadas 

de telefonia fixa e move!, acertadas durante o fechamento dos contratos de concessao. 0 

objetivo foi propiciar urn ambiente competitivo, no qual houvesse investimentos na 

modemizayao da capacidade produtiva, redu9iio das tarifas e condiyoes economicas para a 
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entrada de novas operadoras. Essa politica regulat6ria assemelha-se em varios aspectos a 

adotada na Inglaterra, onde a OFTEL impos uma serie de obrigayoes de interconexao e de 

cumprimento de metas universais para a incumbent BT. Entretanto, em 1998, a BT ainda 

dorninava o mercado, detendo 84% do mercado de telefonia fixam 

Em relaviio ao mercado de telefonia fixa, a Anatel ficou responsavel por estimular a 

concorrencia e irnpedir a concentraviio, respaldando-se: na proibiviio da pn'ttica de subsidio 

cruzado, nas restriyCies as transavoes societarias e no estimulo a interconexiio de redesll4 

entre concessionarias e novas entrantes. A agencia assenta-se no respaldo legal da LGT, 

com a complementaridade das definiy5es dadas posteriormente pelo PGO. 0 Quadro 3.2 

pontuou alguns artigos da Lei que visavam a tomada de medidas pr6-concorrencia. 

Apesar dos artigos da LGT tratarem da restri~tlio a concentra~tiio de mercado, 

segundo Dalmazo ( 1999), OS instrumentos Jegais siio insuficientes. 

"Eta prima por estabelecer a economia de merca.do, mas limita-se a facultar 
atribuir;oes genericas a Agencia para exercer as competencias legais a acerca 
de controle, prevenr;ao e repressiio das injrar;i5es da ordem econ6mica. A 
propria Lei remete ao CADE a decisiio sabre atos que envolvam 'qualquer 
forma de concentrar;iio econ6mica '. Ora, se a competir;iio e um jimda.mento da 
Lei Geral, caberia a ela tambem criar suporte legal para assegura-la? Afalta 
desse respaldo limita a jimr;ao de controle, prevenr;iio e repressiio contra a 
concentrar;iio econ6mica. Na verdade, a competir;iio sera temporriria, pois a 
regra diz: os novas d£Jnos das prestadoras de servir;o estariio impedid£Js de 
vendii-las ate cinco anos apas a compra ou ate o ano 2003. Isso sugere, no 
ji1turo, um outro cenririo no mercado de te/ecomunicar;aes brasileiro" 
(Dalmazo, 1999: 224). 

A concentrayiio de mercado deveria estar Jirnitada por uma regulayao assimetrica 

eficiente, que lirnitasse o dorninante e protegesse os demais, especialmente os novos 

entrantes ( autorizadas). Apesar dessas operadoras deter em vantagens e desvantagens 

m Os dados sobre poder de mercado da operadora inglesa foram coletados em Pires, 1999. Para mais detalhes 
aeerea da politiea regulat6ria no Reino Unido consultar o referido autor. 
114 Segundo o panlgrafo 6nicodo artigo 146 da Lei n• 9.472 de 16/07/1997, aprova LGT, a interconexilode 
redes e a ligaq.!o entre redes de telecomunic11\'0es funcionalmente compativeis, de modo que os usmirios de 
servi905 de uma das redes possam comunicar-se com usuarios de servic;os de outra on acessar servic;os nela 
disponiveis. Segundo Pires (1999), lui tres tipos de intercone.xao: a) tarifu de uso da rede local (TU-RL), 
aplieada para remunerar a rede fixa quando uma liga<;ilo e originada do telefone m6vel para urn telefone fixo; 
b) tarifa de uso da rede m6vel (TU-M), praticada quando o telefoue liga para o telefone move! celular da 
Banda A, ou seja, a operadora fixa paga esse valor para a operadora eelular receber a chamada de sen cliente; 
c) tarifa de uso da rede interurbana (TU-!U). 
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distintas durante a ocupao;ao do mercado de telecomunicao;oes (Quadro 3.3), as vantagens 

das concessiomirias sobre a posse da rede instalada e determinante115 

Quadro 3.2~ Artigos PrO-concorrenda da Lei Geral de Telecomunica.;:Oes 

Artigo ConteUdo Obietivo 

70 

155 

7 

71 

97 

DispOe sobre a proibi\'iio da pritica de subsidio cruzado entre as B . . at _._ L ad . . . . astcamente, este arttgo procut".t enuar o p~ uc mere o 
diferentes modahdades de servtyos de detennmada operadora, que da · , · I · ad · d dir · dq · "do d 
viscm reduzir os preQOS artificialmente. Profbe, tambem, o uso ~onarm re aclon o a ~: o e:t~ a um . . e 
'nd ·do d ·ru. - bt'das das ._._ . .l_ de explorru;ao da rede de telccomurucayoes. A prahca de substdio 1 eVI e 1 ormru;oes, 0 1 . con~tes, em vtu.u.u.;; cruzado foi utilizada no modelo trndicional hist6rico 
aoordos de prest:futOO de senr1yo. Estas informayOes podem ser 1. _, . d ·r. · 1 '-~' ,_ 1 fi · 

.-lr.,,;..;da d 1 - de · _ monopo tsta, f<;;~..~UZln o artttcta mente as uuuas: ..... tee orua 3
"""1 ........ s •. urante as_ re ru;oes ~onexao en~e- as local, compensadas pela maior rentabilidade dos serviQOS de 

~onoessto_?anU: e. as autonzadas: :or ~ 0 ~go prO!be 3 onussa': de telefonia interestadual e internacionat Se as concessiomirias 
inform119oes tccmcas e come:cuus relev~s a pres~i'io de ~90Stpratioassem 0 subsid-io cruzado, as tarifas poderiam ser 
de outra opcradora 0 conteiido deste artlgo vale para os SCI'VllfOS de --'---'-'~- pat l +~--....!~ • , • l t ~- de 

1 · - dos · •• -r.hli , . d rcuuz!u= a um amar o qua o.un...., ru m\'lave a en mun 
tc ecomtm1ca~ presta no regtme P"'-' co eiou pnva o. novas operadoras, impossibilitando, dessa forma, a 

Des~ev-e qu~, para des~ok'l.T ~ com~, as op~ de~oncorr&ncia. Qutro oJ::ietivo csta rclacionado a intcroone:cio 
servu;os ~ .mtere:-w col:t~o dcverao, nos casas e condiyoes frxados das redes, que devcm ser disponihilizadas pelas operadoras its 
pcla Agernna, dtsponibdizar suas redes a outras operadoras dc!novas entrantes sem discriroinaylio. 
serviyos de interesse coletivo. 

Coloca que os atos envolvendo operadoras, no regime pUblico ou 
privado, que visem qualquer forma de concent~§o econOmics, 
inclusive mediante .fusao ou aquisi~o, constituil)iio de sociedades para 
exercer controle de empresas, ficam submetidos aos controles, 
procedimentos e condicionamentos previstos nas normas gerais de 
pro~iio a ordem eronOmica apliCiiveis ao setor de 
telecomunical}Oes. Esses atos scriio submetidos ao Conselho 
Adm.inistrativo de Dcfusa EconOmica (CADE), por meio da Anatel Estes artigos visam impedir a ooncentrn.yOO de mercado 
Disp(ie que a AgOOcia podeni estabelece.r restric,·OOs, limites ou atribuindo poderes a lillatel para cootrolar as transa90cs 
condiy5es a emprcsas ou grupos cmpresariais quanto a obtcnyOO e socictarias.. 
transferencia de ooru:essOes, pennissiies e autoriza~s. 

Atribuiu poderes a Agi\ncia para aprovar as mudanif3S no controle 
das operadoras de servi90, tais como: cisi'io, fusao, aquisi~o, reduyao 
do capital da empresa ou a tnmsferfucia de seu controle aciornirio. 
!Essas mlJdan9as s6 seriio pennitidas pela Anatel desdc que mio 
prejudique a compet~o ou nOO ooloquc em risco o contrato <h 
concessioruiria. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~~~~~~---~~~ 
Estabelecc que as conccss5es devcm obedeccr ao PGO, cuja funyao 

84 

201 

202 

foi definir a divisUo do pais em areas, o nfunero de prcstadoras em 
cada uma delas, sew; prazos de vigOOcia c o prazo de admissOO de 
novas prestadorns. Estas defini~es deveriam considerar o ambiente 
de oompetiSOO. de modo a propiciar justa :rcm~o da prestadora 
de scrviyo no regime pUblico. 

Proibiu a aquisi~o., no decurso do processo de privatizaQiio, por urn 
mesmo acionista ou grupo de acionistas, do controle direto ou indircto, 

de empresas atuantcs em~ distintas do PGO. Estes artigos visam impedir a concentrru;:OO de mercado, por 

c 1 , desestaf - t t ~ . d 1 meio da atU39i'io por urn mesmo acionista em ilreas distintas do o oca que, apos a rzayao, a rans erenc1a o COHtro e PGO 
acioruirio ou da coneessio somente podeni efetuar-se quando · 
transcorrido o prnzo de cinco auos (ate julho de 2004). V encido o 
prazo, a transferful.cia de controle ou de conccssao que resulte no 
controle, direto ou indireto, por um mesmo acionista ou grupo de 
acionista, de concessiorulria at.uantes em areas distintas do PGO, nlio 
podcrii ser efetuada cnquanto tal impcdimcnto for oonsidcrado pela 
Agertcia neccssario ao cumprimento do plano. A rcstriyao a 
transferCncia da concesslio nl'io se aplica quando efetuada entre 
cmpresas atuantes em uma mcsma area do PGO. 

Elaboral'iio propria. Fon1e: Lei n° 9.472 de 16!07 !1997, apr ova LG T. 

115 Nojargao do setor de telecomunicayOt.'"S a posse da rede e conhet..'ida como a pos.-;e da "Ultima milha". 
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Quadro 3 3- Analise Comparativa dos Operadores do Segmento de Telefonia Fixa 

Situa~ao Concessionarias (incumbent) Autorizadas (Entrantes) 

Rede ja instalada; Possibilidade de atuavao em nichos mais 
lucrativos de mercado; Vantagens Grande fluxo de caixa; 

Oportunidade para utilizavao exclusiva de Grandes economias de escala. 
tecnologia de ponta. 

Inefich~ncias operacionais; Dependencia da rede das concessiomirias 
Desvantagens Tecnologia ultrapassada nao para acessar o usmirio (interconexao ); 

depreciada. Grande esfors:o financeiro com Marketing. 

Fonte: Guerreiro (1998), apud Pires, 1999: 67 

Com o intuito de reduzir o poder de mercado das concessiomirias, a politica 

regulat6ria adotou urn carater pr6-concorrencia, expressada na politica de regula9ao 

tarifaria, visando: estimular os acordos de interconexao de redes e impor regras de reajuste 

das tarifas cobradas dos usuarios finais. 

As tarifas de interconexao das liga9oes de telefones fixos foram estabelecidas pela 

Anatel, em julho de 1998, por meio da Reso1u9ao 33 116
• Esta suspendeu o criterio anterior 

baseado no subsidio cruzado historicamente existente, no qual havia a reparti9ao percentual 

de receita entre as operadoras. A nova norma estabelece que toda a receita de urna ligayao 

interurbana entre telefones fixos ficara com a transportadora, que remunerara as duas 

operadoras locais pela taxa de uso da rede local. 

Adicionalmente, todas as concessionarias devem fomecer servi9os de interconexao, 

disponibilizando elementos desagregados de rede (unbunding) e/ou pontos altemativos em 

suas redes, conforme solicitado por qualquer operador do servi9o publico de 

telecomunica9ao (artigo 155 da LGT). Os termos e as condi9oes acerca deste servi9o sao 

livremente negociados entre as partes, sujeitas ao pre9o maximo estabelecido pela Anatel. 

Se as partes nao chegam a urn acordo a Agencia pode estabelecer os termos de 

interconexao. Caso uma concessionaria ofere9a urna tarifa de interconexao abaixo do pre9o 

maximo, devera oferecer a referida tarifa a todas outras partes solicitantes sem 

116 Segundo Pires (1999), a tarifa de interconexao das redes m6veis da Banda A foi fixado pela Portaria 
505/97 pelo Minicom, com vigencia a partir de 01.01.98, e tern principio basico do custo de uso. As tarifas de 
interconexao da Banda B, por sua vez, sao diferenciadas conforrne proposta vencedora das licitas:oes de cada 
uma das concess5es. 

97 



Anatel ficou responsavel por arbitrar essas trans~oes, por meio de uma Comissao Arbitral 

especificadamente nomeada para solucionar eventuais conflitos. 

Entretanto, esse respaldo legal nao tern sido suficiente para reduzir o poder de 

mercado das concessionarias. Durante o processo de interconexao, as concessionarias 

podem tirar proveito de informa<;Qes privilegiadas sobre os custos e criarem diversos tipos 

de discrimi~ao contra as entrantes, tais como: ma qualidade de interconexao, reparo Iento 

ou ineficiente dos equipamentos de rede ou niio-disponibiliza.;;ao de inova<;Oes 

tecnol6gicas. Essas discrimin~oes dificilmente sao captadas pela Anatel. 

Mesmo que nao ocorra discrimina.;;iio, as entrantes ainda levam desvantagem, em 

virtude das incertezas referentes aos elevados custos de duplica.;;ao da rede, alem do fato de 

terem que exercer um grande esfor.;;o de marketing para superar a inercia e o receio dos 

usuarios com a mudanya de operador117 Essas circunstancias elevam as barreiras a entrada 

no mercado de telefonia fixa e as autorizadas tendem a migrar para nichos mais lucrativos 

do setor de telecomunicay()es, como os serviyos de valor adicionado. 0 Quadro 3.4 aponta 

alguns dos riscos e desafios advindo da implant~ao do novo modelo de telecomunicayoes. 

Ja em rela.;;iio as tarifas cobradas dos usuarios finais, a politica regulat6ria age de 

forma assimetrica, buscando restringir a atua.;;iio das concessionarias no mercado de 

telefonia. A Anatel nao impos regula.;;ao tarifaria para as operadoras autorizadas, a Unica 

restri.;;iio colocada ocorre quando a tarifa for um dos fatores de julgamento dentro do 

processo licitat6rio. Nesse caso, a operadora devera respeitar os limites tarifarios 

estabelecidos na sua proposta contratual118
• 

117 Cf. Pires, 1999. 
118 Cf. Pires, 1999. 
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Quadro 3.4 - Desafios e Riscos no Mercado de Telefonia Fixa 

Telefonia Fixa Local e Interurbana 
DESAFIO RISCO 

Estimular a competi9ilo nos servi9os que dependem da 
Criar regras de compartilharnento da rede que, na 

rede local (telefonia, acesso em banda larga, servi9os 
corporativos) pnltica, sao dificeis de implementar e fiscalizar 

Evitar que o fortalecimento excessivo das Impedir a cria9ilo de conglomerados de miiltiplos 

concession8rias representante uma barreira de entrada servi9os (fixo, celular e comunica9oes corporativas) e, 

para novas competidores portanto, enfraquecer a situa~ao fmanceira das 
operadoras 

Telefonia Fixa de Longa Distiincia 

Separar as concessiomirias locais em duas companhias: A legisla9ilo ja prev8 que os servi9os sejarn 
uma de charnadas locais e outra de longa distilncia, para contabilizados em separado. For9ar a cria9ilo de duas 
assegurar que nilo haja subsidio cruzado entre as duas empresas poderia apenas criar mais custos, que seriam 

atividades repassados aos consumidores 

Perrnitir a venda da Embratel para uma das 
A venda da Embratel para urn das operadoras locais 

concessionarias locais - ou uma fusao com a Intelig -
para melhorar a saiide fmanceira da empresa, afogada 

certamente resolveria urn problema - mas poderia 

em dividas acarretar a diminui9ilo da competi9ilo 

Fonte: Revista Exame de 26/032003 

Assim como nos Estados Unidos e nos Estados-Membros da UE, a Anatel imp6s as 

concessionarias (incumbents) regras de reajuste e revisao tarifaria baseando-se no 

dispositivo price cap. Inicialmente, a Anatel, baseando-se nas tarifas previarnente 

existentes, estipulou urn prevo mmdmoll9 inicial cobrado pela concessionaria. Os prevos 

maximos sao revisados anualmente com base no dispositivo price cap, inclufdo nos 

contratos de concessao. 0 ajuste e feito a partir do indice Geral de Pres;os Disponibilidade 

Intema (IGP-DIY20 menos urn fator x de produtividade auferida pela concessionaria. 

Optou-se pelo IGP-DI pelo fato das estruturas de custos das operadoras de 

telecomunicayoes estarem estritarnente atreladas aos insumos importados, sendo que o 

indice reflete mais clararnente as variayoes do d6lar. Privilegiou-se, dessa forma, a saude 

financeira das operadoras, em detrimento dos prevos das tarifas. Nesse sentido, apesar dos 

ganhos auferidos com a reduvlio dnistica da habilitas;ao, a cesta de servis;os do assinante 

II
9 Segundo Relat6rio da Telesp de 2001, o mecanismo de pre9o maximo consiste em limites maximos 

baseados numa taxa media ponderada para duas cestas de servi9os, uma local e outra longa distilncia. A cesta 
local inclui tarifas de habilita9ilo, assinatura mensa! e servi9o medido. A cesta de longa distilncia inclui quatro 
tarifas para liga9oes que variarn conforrne a distilncia. 
120 0 IGP-DI e calculado pela Funda9il0 Getiilio Vargas (FGV), consistindo num indice que medea evolu9ilo 
dos pre~os do atacado, varejo e construc;ao civil, par isso reflete mais claramente as variac;Oes do d6lar. 
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residencial121 elevou-se ap6s as privatiza~oes, passando de R$ 55,4, em 1998, para R$ 70,4 

em 2001 122
• 

No artigo 104, a LGT preve a extinyiio das regras tarifiuias impostas as 

concessionarias, descrevendo que, ap6s transcorridos ao menos tres anos de celebr~iio do 

contrato, a Anatel poderia submeter a concessionaria ao regime de liberdade tariraria, caso 

exista ampla e efetiva competi~o entre as prestadoras do servi~. Numa entrevista a 

Revista Exame do dia 03/03/2003, o Ministro das Comunica~es Miro Teixeira manifestou 

a inten~iio de liberar os pr~os, deixando o ajuste a cargo da competi~iio - e, por 

conseqiiencia, causando menor pressiio inflacioniuia. Entretanto, como declarou o proprio 

Ministro: 

"De nada adianta acabar com a indexm;iio se ni'io houver compelifi'io. (. .. ) 0 que me 
preocupa e que temos um monop6lio [num setor de] consumo obrigatorio. E dever do 
Estado acabar com o monop6lio. Ele e proibido par lei, mas vem sendo consentido 
na pratica, com grave prejuizo para o consumido" (Revista Exame de 03/0312003). 

Apesar das medidas legais implementadas pela Anatel no sentido de introduzir a 

concorrencia, as concessionarias continuam dominando o mercado de telefonia fixa, uma 

vez que detem mais de 85% dos acessos de telefonia em todas as regioes definidas pelos 

PGO (Tabela 3.1) 

Se e dever do Estado regulador introduzir a concorrencia e mesmo assim eta niio 

tern sido efetivamente praticada, cabe a pergunta: quem garantini a competi~o num 

ambiente onde M urn operador dominante? 

Seguindo a tendencia intemacional, o unico segmento de telefonia fixa que tern 

sofrido concorrencia e o de longa distancia intemacional, pois constitui urn segmento de 

elevada rentabilidade ecooomica, viabilizando a concorrencia. Todavia, ha de se considerar 

as dificuldades financeiras por que estiio passando as operadoras de longa distancia, como 

foi o caso da Wor!Com, controladora da Embratel. A proxima ~o, (3.3), relata questoes 

como essas, buscando identificar os diferentes comportamentos das operadoras 

(concessiomirias e autorizadas) em face do novo cenario de telecomunica~oes. 

121 A cesta de urn assinante residencial esta cornposta pelos itens: habilitacao, assinatura mensa!, pulsos, uma 
deterrninada quantidade de rninutos de chamada de Jonga distancia intemacional. 
122 Cf. dado em Anatel, Balan~ 2001: lncluindo os excluidos. 
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Tabela 3.1 - Divisiio do Mercado de Telefonia Fixa a partir do Plano 
Geral de Outoroas· 2001 

Acessos Fixos Participa~a~ Participa~ii.o 
Regiao Prestadoras Instalados na Regiii.o da Regiii.o 

(milbiies) (%) (%) 

~.....-oncesswnaria 18,6 85 I 
f Autorizada 3,3 15 46 

Total 21,9 100 
Concessionillia 10,3 92 

II ~~!~riza4~~·~--- ___ 0~--- 8 23 
. ---~------

h'otal 11,2 100 
Concessionfuia ___ 13,5 _____ 92 
~;;t~riz~d~ 

----- ----------
III 1,2 8 31 

h'otal 14,7 100 
Concessionfuia 42,4 89 

Brasil V\utorizada 5,4 11 100 

rrotal 47,8 100 -
foote: Anatel, Balan90 Anual200l. 
I: Regiilcs definidas pelo PGO 



3.3. 0 Comportamento das Operadoras na Implanta~iio dos Principios 

Essa se<;ao vai tratar da configura<;ao das operadoras de telefonia fixa do novo 

modelo de telecomunica<;ao, bern como do engajamento delas com os principios da 

universaliza<;ao dos servi<;os e da introdu<;ao da concorrencia. Apresenta-se a estrutura de 

mercado na qual as operadoras ( concessionarias e autorizadas) atuaram inicialmente sabre 

uma estrutura de duop6lio protegida. A partir de 2002, exauri-se a prote<;ao e ha a abertura 

do mercado de servi<;os de telecomunica<;oes, em que se introduz novas autorizadas 

(espelhinhos). Num segundo momenta, sao apontadas informa<;oes mais detalhadas das 

concessionarias, dado que constituem operadoras dominantes no mercado e empreenderam 

grande esfor<;o de expansao da telefonia vocal. 

3.3.1. Configura~iio da Estrutura de Mercado 

Logo ap6s as privatiza<;oes, em 1999, o duop6lio temporario foi oficializado no 

mercado de telefonia fixa com a Anatel autorizando as quatro espelhos a exp1orarem os 

servi<;os de te1efonia fixa (Quadro 3.5). 

Quadro 3.5- Introdu~ao do Duopolio na Telefonia Fixa 
Regii\o' Concessiomiria Autorizadas (espelhos) 

I Tele Norte Leste Vesper 
II Tele Centro Sui Global VillageTelecom Ltda (GVT) 

III Telesp Vesper- SP 

IV Embratel Intelig 
~laborayao propria. Fonte: http: //www.anatel.com.br, acessado em 10/02/2003. 
I : Regioes definidas pelo PGO 

A Vesper e a Vesper - SP sao norte-americanas e entraram em opera<;ao em 

fevereiro de 1999. Inicialmente, o cons6rcio que adquiriu as 1icen<;as para operar nas 

Regioes I (fevereiro/99) e III (maio/99) constituia-se por Bell Canada International, 

VeloCom e Qualcomm. Os cons6rcios unificaram-se em abril de 2000. Em novembro do 

mesmo ano, houve nova reestrutura<;ao e a Qualcomm passou a ser a maior acionista da 
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Vesper, investindo US$ 266 mi!hoes na operadora. A partir dessas reestrutura<;oes, a 

Vesper passou a abranger 89 municipios das Regioes I e ill do PG0123 

A GVT e uma empresa ho!andesa formada por tres gran des grupos intemacionais de 

investimentos: Magnum Group (Europa) - 60%, IDB Group (Israel) - 28% e Merrill Lynch 

Group (EUA)- 12%. A operadora entrou em opera<;ao em novembro de 2000 e abrange 54 

municipios da Regiao II do PG0'24
• 

As empresas espe!hos nao sao obrigadas a cumprir metas de expansao e qualidade, 

como as concessionarias. Os contratos firmados com a Anate1 restringem-se ao 

atendimento, ate 31/12/2001, de capitais e de grandes cidades com mais de 2.000 

habitantes. Restaram inumeras cidades onde as concessionitrias atuam sobre regime de 

monopolio privado. Estas cidades representam cerca de 5.200 municipios que corresponde 

a aproximadamente 80 milhoes de pessoas m 

Em 2002, houve a abertura do mercado de te!efonia fixa e a concorrencia foi 

oficialmente implantada. Com exceyao das concessionitrias que deveriam ter cumprido 

previamente metas de expansiio, qualquer companhia poderia explorar os servi<;os de 

telefonia fixa em qualquer regiao, desde que autorizada pela Anatel. Estas companhias 

foram denominadas espelhinhos. 

A Anatel realizou, em 2002, autoriza<;oes de 20 espelhinhos 126
, que passaram a atuar 

em 482 municipios (Quadro 3.6). Nao ha regulayao da Anatel sobre as espelhinhos, que 

optaram pela presta<;ao dos servi9os de telefonia em municipios mais atrativos 

economicamente. Dessa forma, enquanto as regioes Sudeste e Sui sao amplamente 

atendidas por estas prestadoras, representando quase 68%, as regioes carentes como Centro 

Oeste, Norte e Nordeste apresentam participa-;ao reduzida das espelhinhos, cerca de 32% 

(Tabe!a 3.2). 

123 As ini:(mnayt)(.,"S sobre a Vesper estao disponiveis em http /1\.viNW. vesper.com.br. 
124 As infonnay()cs sobre a GVTe,iiio disponivci' em http: llwww.g\1.nctbrlindcx.jsp. 
125 Cf. dados BNDES, 2000. 
126 Algumas espelhinhos solicitaram 11nanciamento do BNDES, t.ntretanto nenhum ernprCstimo ft)i concedido 
ate meados de 2002, frente aos condicionamcntos colocados pelo banco. A primeira, e ate agora 
intransponivel, condi9ilo imposta pelo banco e a participa9ilo dos s6cios com pelo menos 30% do capital por 
meio de recursos prOprios. AlCm disso, scm estipular teto de qualquer espCcie, o BNDES condiciona os 
financiamentos a 50% do valor dos equipamentos c serviyos, desde que nacionais. Sea te(.,nologia escolhida 
tivcr sido desenvolvida no pais o financiamento pode ira 100%. AlCm do que, o BNDES nao financia itens 
importados. Sao condicionamentos dificeis de arcar,. dado que o sctor de telccomunicayOes brasileiro depende 
t.m grande medida da importayao de produtos de elevado conteUdo te<..nolbgico. 



Quadro 3 6- Municipios de Atua~ao das Espelhinhos· 2002 

Espelhinho Municipios Estados 

I Aerotech Telec. Ltda 14 GO (2), MG (I), PR (1), RJ (I), RS (I), SP (8) 
BA ( 46), ES (I), GO (19), MG (15), MS (14), MT ( 17), 

2 Alotelecom S.A. 232 PR (35), RS (18), SC (10), SP (45), TO (12) 

3 Alpha Nobilis Consult. E Serv. Ltda 10 SP (10) 
4 Ampla Telec Ltda 2 SP (2) 

5 ApoioEng. E Comunic. Ltda l PA (I) 
6 CTPLtda 24 SP (24) 

7 !Engetel Telecom. e Eletric. Ltda 12 ES (2), MG (3), PR (I), RJ (3), RS (1), SC (2) 

8 !Engevox Telecom. Ltda 3 BA (2), RJ (I) 

9 !Espelho Sui Holding S.A. 69 PR (25), RS (22), SC (8), SP (14) 

10 IEtrnl Empr. de Telef. Mult. Ltda 5 RJ (5) 

II peolink Telecom. Ltda 8 GO (2), SP (6) 

12 GMP Projetos Ltda I GO(!) 

13 ~E Balestra Constr. Civis Ltda 3 G0(3) 

~lpa Engenharia Ltda 9 AP (I), PA (8) 

ons Progr. Para Comp. Ltda I sc (I) 
16 ~CR Engenharia Ltda 6 BA (2), ES (I), MG (I), RJ (2) 

17 Sermatel - Serv. de Telecom. Ltda 5 RJ (5) 
18 Sidy ' s Comunica9oes Ltda I RN (I) 

19 !fLC - Com. e Serv. de Telec. Ltda 25 GO (1), MT (5), RO (15), AC (4) 

20 !Transit do Brasil Ltda 51 PR (3), RS (16), SC (13), SP (19) 

Total 482 
SP (128), PR (65), RS (58), BA (50), SC (34), GO (28), 
MT (22), MG (20), RJ (17), RO (15), MS (14), TO (12) 
PA (9), ES (4), AC (4), AP (1), RN (1) 

Elaborayiio pr6pria. Fonte: http: //www.anatel.com.br, acessado em 10/04/2003. 

Tabela 3.2 - Atua~ao das Espelhinhos por Regiao: 2002 

Numero de 
Participa~ao 

Regiao 
Municlpios 

no Brasil 
(em%) 

Sudeste 169 35 

Sui 157 32,6 

Centro Oeste 64 13,3 

Norte 41 8,5 

Nordeste 51 10,6 

Brasil 482 100 
Elaboravao pr6pria. Fonte: http: //www.anateLcom.br, acessado 
m I 0/04/2003 .. 

Nao obstante a atua<;lio das espelhos e das espelhinhos em, respectivamente, 143 (89 

somado a 54) e 482 municipios brasileiros, as concessiomirias dominam o mercado de 

te1efonia fixa (Tabela 3.2). Ate meados de 2002, ano de abertura do mercado, as espelhos 
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detinham apenas 2% deste mercado 127
• Se as espelhos nii.o conseguiram ameayar a posiyii.o 

das concessiomirias no mercado de telefonia fixa, focalizando-se em nichos de mercado 

especificos (mercado corporativo) e/ou em regioes economicamente mais lucrativas, 

espera-se daqui para frente a atuayii.o das espelhinhos, que devem seguir a mesma tendencia 

de especializayii.o. 

3.3.2. As Operadoras Concessiomirias de Telefonia Fixa 

Ap6s as privatiza<;oes as quatro concessionarias de telefonia fixa Telesp, Telemar, 

Brasil Telecom e Embratel empreenderam-se na expansao dos servi<;os de telefonia vocal. 

Foram dois os motivos incentivadores, relacionados a consolidayii.o da operadora no 

mercado e ao cumprimento das obriga<;oes do PGMU. 

0 setor de telecomunica<;oes caracteriza-se por elevadas barreiras a entrada, em que 

a deten<;i'io dos padroes tecnol6gicos vigentes determinam em grande medida sua diniimica 

comercial. Frente a isso, as quatro concessionarias expandiram seus serviyos no mercado 

brasileiro, fixando seus padroes tecnol6gicos e marca, com o intuito de auferir o maior 

nllinero de usuarios. Estas operadoras alcan<;aram, em 2001, resultados positivos de vendas, 

das 500 maiores empresas classificadas pela revista Exame, as concessiomirias ficaram 

entre as dez (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3- Concessionarias de Telefonia Fixa 

Razlio Social apos Segmentos de Vendas Ranking nas 500 
Controle 

Holdings Reorganiza~i!o (US$ mil hOes) Maiores Empresas 
Aciomirio 

Societaria Atua~i!o 
2001 2000 2001 

Telecomunicav5es 
Local e Longa Distiincia 

Telesp de Sao Paulo S.A. 5.505 2 2 Espauhol 
(Telesp) 

Nacional 

Tele Norte Leste 
Telemar Norte Local e Longa Distilncia 

5.131 36 2 Brasileiro 
Leste S.A. Nacional 

Tele Centro Sui 
Brasil Telecom Local e Longa Distilncia 

3.819 17 10 Bras./Ital. 
Participa96es S.A. Nacional 

Empresa 

Embratel 
Brasileira de Longa Distilncia 

4.466 5 5 Americano 
Telecomunicavoes Nacional e Intemacional 

(Embratel) 
Elaborayao prOpria. Fonte: Revista Exame 2002; Site das respectivas concessiomlrias. 

127 Jomal Estadao de 04/06/2002. 
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3.3.2.1. Telesp, Telemar e Brasil Telecom 

Buscando consolidar a marca e alcanvar economias administrativas, operacionais e 

tributarias, as tres holdings de telefonia - Telesp, Tele Norte Leste e Tele Centro Sul

reorganizararn suas composivoes societarias, resultando na fusao de operadoras 

subsidiarias. No caso das duas ultimas concessionarias, as reorganizavoes desdobraram-se 

em alteraviio da.razao social (Tabela 3.3). 

As reorganizavoes societarias realizadas na Telesp, entre 1999 e 2001, resultaram na 

expansiio e consolidaviio do controle da espanhola Telef6nica Internacional sobre a 

concessionaria, o que sinaliza para o movimento de centralizaviio das empresas de 

telecomunicavoes no mercado brasileiro. 

Logo ap6s as privatizav5es, a Telesp foi legalmente reconhecida como Telesp 

Participavoes S.A (Telespar), sendo uma holding formada por duas subsidiarias 

operadoras: a Telecomunicavoes de Sao Paulo S.A e a CTBC. Em novembro de !999, a 

Telesp e suas duas subsidiarias, alem da STP Participavoes SA ( companhia atraves da qual 

acionistas principais mantinham suas participayoes na Telespar) forarn fundidas numa 

entidade unica, denominada Telesp, razao social vigente128
• Em 2000 e 2001, a Telef6nica 

Internacional realizou permuta acionaria com, respectivarnente, Portugal Telecom e 

Iberdrola, grupos que compunharn o cons6rcio vencedor do leilao da Telesp129 Ap6s tais 

reorganizavoes societarias, a controladora Teleronica Internacional S.A passou a deter, 

direta e indiretamente, 82,7% das ay5es ordinarias e 88,6% das av5es preferenciais da 

Telesp130
. 

128 Cf Relatorio Anual da Telesp de 2001. 
129 Em novembro de 2000, a Portugal Teleeom realizou uma permuta de participac;Oes acionarias, por meio da 
qual a Telef6nica Intemacional S.A recebeu sua participa<;ilo acioru\ria que, direta e iudiretameute, a Portugal 
Telecom ostentava sob a Telesp. Em abril de 2001, a Telef6nica Internacioual S.A e a Iberdrola assinaram urn 
contrato, segundo o qual aquela prestadora adquiriu tudas as a<;iles que o grupo Iberdrola detinba nas 
operadoras de telecomunica<;iles brasileiras, em que ambos os grupos eram aciouistas. 0 acordo envolveu a 
troca de a<;iles da Telef6uica pela participa<;ilo de 3,48% que a Iberdrola possuia na SP Teleeomunica<;<les 
Holding SA 
130 Este controle acioru\rio da Telef6uica Intemacional S.A sobre a Telesp advem da participa<;ilo majoritaria 
daquela operadora nas companhias brasileiras SP Telecomunica<;iles e Tele Ibero, as quais detem 
respeetivamente, 30,3% e 7,8% das a<;<les ordiru\rias da Telesp. 
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No caso da Tele Norte Leste, a composi<;iio aciom\ria passou por muta<;oes 

imediatamente ap6s as privatiza<;oes. Dez dias ap6s o leiliio, duas subsidiarias relevantes do 

grupo, a Teletj e a Telemig sofreram quedas em suas a<;oes de, respectivamente, 37% e 

27%. A queda foi causada pela ausencia de urn investidor estrategico no cons6rcio 

vencedor do leiliio, cuja composi<;iio incluia grupos niio tradicionais em empresa aberta e 

listada na bolsa131
• Diante disso, o Estado interviu atraves do BNDES, o qual comprou 25% 

do capital votante leiloado pelo governo federal na Tele Norte Leste. Em 2000, a prestadora 

reorganizou suas 16 operadoras de telefonia fixa, em cinco unidades regionais. No ano 

seguinte, estas unidades foram redefinidas em tres: a do Rio de Janeiro, a de Minas Gerais, 

ficando a ultima unidade com os estados restantes. 

Em setembro de 2001, a Tele Norte Leste Participa<;oes, controladora da entiio Tele 

Norte Leste realizou duas importantes reorganiza<;oes societarias, resultando na 

conforma<;iio da vigente Telemar. Primeiramente, a Telerj incorporou as demais 15 

operadoras estaduais, mudando, imediatamente sua raziio social para Telemar Norte Leste 

S.A.. Em seguida, a Anatel afastou tres acionistas da Telemar, sendo eles: Inepar, Maca! eo 

fundo de pensao Fiago132
• Isto porque, estas empresas detinham participa<;iio em prestadoras 

de telefonia fixa ou celular, 0 que nao e permitido pelas regras do processo de 

privatiza<;iio 133
• 

Assim como a Telemar, a Tele Centro Sui Participa<;oes S.A. fundiu, em 2000, 

todas suas subsidiarias e mudou sua raziio social para Brasil Telecom Participa<;oes S.A .. 

Concomitantemente a este movimento de reestrutura<;iio societaria, as tres 

concessionarias empenharam-se na expansao dos servic;os telef6nicos, principalmente no 

periodo de 1999 a 2001, uma vez que a antecipa<;iio das metas de universaliza<;iio de 2003 

para 2001, lhes permitiria prover servic;os para alem das fronteiras impostas pelo PGO. A 

Brasil Telecom foi a unica concessionaria a nao antecipar as metas de universalizac;ao, 

atendo-se apenas as metas de qualidade 134
• 

131 Cf. Novaes, 1999. 
132 A lnepar e uma empresa paranaense comandada por Atilano de Oms Sobrinho. A empresa Maca! foi criada 
por Antonio Dantas Leite Neto. Ja o fundo Fiago constitui urn grupo de pensao capitaneado pela Previ, dos 
funcionarios do Banco do Brasil. 
133 Nenhuma concessionfrria pode deter mais de 20% das ac;Oes votantes sob qualquer outra concessiomiria. 
Alem disso, qualquer prestadora esta proibida de realizar fusoes e aquisi96es com outras prestadoras de 
telefonia fixa ou celular. 
134 Segundo demonstratives financeiros publicados pela Brasil Telecom, a operadora se comprometeu a 
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Impulsionadas pela antecipa<;ao das metas, entre 1999 e 200 I, as tres 

concessiomirias de telefonia fixa - Telesp, Telemar e Brasil Telecom - elevaram 

significativamente as linhas de telefonia instaladas e em servi<yo. Entretanto, com exce<yao 

da Telesp, a taxa de utiliza<;ao das redes declinou durante este periodo (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4- Evolu~lio da Rede por Concessionaria: 1999/2001 
Em mil 

roncessionarias 
Linbas Linhas em 

Taxa de Utilizal'liO Instaladas Servi9o 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 
Telesp 9.548 12.486 13.000 8251 10.596 12.600 86% 85% 97% 

elemar 10.465 12.794 18.059 9.723 11.819 14.816 93% 92% 82% 
Brasil Telecom 5.243 8.955 10.015 4.840 7.666 8.638 92% 86% 86% 
Total 25.256 34.235 41.074 22.814 30.081 36.054 - - -
Elaborar;ao prOpria. Fonte: Site das respectivas concessiomlrias. 

A queda nas taxas de utiliza<yao da rede das concessiomirias Telemar'" e Brasil 

Telecom esta relacionada ao crescimento da inadimplencia dos usuarios. Isto porque, estas 

concessionarias atuam em regioes de baixa densidade populacional e renda per capita. Ao 

contrario da Telesp, que atua na regiao de grande atra<;ao econ6mica em termos de 

usuarios, o que resultou na eleva<;ao de sua taxa de utiliza<;ao durante 1999 a 200 I. 

0 comportamento das taxas de utiliza<yao tambem refletiu no principal neg6cio das 

concessionarias, isto e, nos servi<;os locais. Estes representam por volta de 50% da receita 

total destas operadoras. No caso da Telemar e da Brasil Telecom, a receita com servi<;os 

locais reduziu-se, entre 1999 e 2001. Ja a Telesp, durante o mesmo periodo, auferiu ganhos 

de receita como servi<;o local (Tabela 3.4). 

cumprir as metas de universaliza,ao em fevereiro de 2003. 
135 Em 2001, a Telemar procedeu o desligamento de 2,3 milhOes de linhas, em decorrencia da inadimplencia 
de seus clientes. 
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1'abela.3.5..-.Composi~iio da ReceitaOperacionatBruta · 
dascConcessiaruirias: 2000/2flOL 

....._ •. Tel:emat Britsii:-'FeleeoQi 
~egpte!ltos 

H::U::lJ)J 

- 1999 2001 1999 2001 1999 2001 
' --

lc< LQcal. 49.3 54 .. 5 50,1_ 4.92 4..5,9 4],2 
IT - . .ems R ede.s ~· 3J.,& JO,L 34,L 29.,.8_ JQ,6 1- ~ .. 

!benga-Distancia ~ 
' 

9,~ H,2· 1- 8,9- &,2 ~·· 1~8 
""'- - -"· ,.... .l - 5;2'- 3';6- 1- 6,5' !-·· 5,& ,. 5;7'- J;~ IJ. ........ 

purros 0,5 
~. 0,7 1- 2,2 2,0 5,4 5,( 

' '· ' ·-

Total 100 100 100 100 100 100, 

IR$-miiMes. . ~ 8ol92.:. . ~ 12.199. .. ~· ~··ll659- 3.910..· k fk'l58 
fElaoomyao·propria Eontes:..BNDES, 20m; RelaMritrP- OH" respectiYas::. 
h . '. 

Com.-ac. expansao do~ -s.ervicos .dec telecomunica~oes,.. Q tnifego -entte redes de. 

telefonia fixa-fixa e fixa-m6vel acarretou duplo efeito sobre os resultados financeiros das 

concessiomirias. Por urn lado, as receitas oriundas desta interconexao das redes elevar~

se, representarrdo; no periodo--de-19'»-a WOf, · cerea-:ffe-Jgg,4,:-€Jas. reeeitas-operaeieftais. bruta 

('I'abela.- ~S.}.-P-0i'ootro-lade;... os..eusta& de-intet:eonexao- das-rede:s. cresceram,...chegandQ; em · 

2QQl,_.a.cer.ca.de.5Q%dos..custo.s._e.despesas. to.tais das.concession.arias.(Gratico 3.1). 

Gratico 3.1 - Participa.;ao dos Custos de Interconexao 
nns.. Cus.tos. e.Desp.esas. Operacionais das. 

1999 

__,.__Brasil 
Telec01IL 

C~ias-. 

Ano 

-a-Telemar 

2000 

· ~;z, ··· T elesp 

Elaborac;ao propria. Eonte: Relat6rios Anuais das respectivas empresas 
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3.3.2.2. Embratel 

A Embratel antecipou para 2000 o cumprimento das metas de universaliza~ao 

previstas para 2001. Alem disso, antecipou para 2001 o cumprimento das metas de 

qualidade previstas para 2003. A prestadora adiantou-se com o intuito de auferir a 

autoriza~ao da Anatel de explorar o servi~o de telefonia local, por meio da explora~ao da 

rede externa de outras concessiomirias ( unbunding). 

A receita liquida total da Embratel elevou-se de R$ 5.182 milhoes, em 1999, para 

R$ 7.459 milhoes, em 2001 (Tabela 3.6). Este aumento da receita esteve atrelado, em 

grande medida, ao crescimento da rede de telefonia fixa e celular no pais. Durante o mesmo 

periodo, a composi~o da receita mudou, uma vez que o segmento de dados e Internet 

passou a representar parcela cada vez maior, em detrimento do segmento de voz (Grftfico 

3.2), especificadamente o de telefonia de longa distancia internacional, o qual sofreu 

concorrencia da espelho Intelig. A curva de receita do segmento de Dados e Internet 

continuou a crescer em 2002, entretanto, todos os outros segmentos da Embratel sofreram 

queda em suas receitas, implicando no declinio da receita liquida total. 

a ela 3. - ece1ta iqUI a a Embratel por e2fllento de emto: 1999/2002 Tb 6 R . L' "d d s s 
~gmento 

1999 2000 2001 2002 
(R$ milhOeS) (%) (R$ mi1h6es) (%) (R$ milhOeS) (%) (R$ milhaes) 

IVoz (A) 3.900 75,3 4.893 72,9 5.412 72,5 5.023 

Longa Distancia 
Nacional (LDN) 3.012 58,1 3.921 58,4 4.555 61,1 4.356 

Longa Distancia 
Internacional (LDI) 888 17,1 971 14,5 857 11,5 666 

Comuni~ao de Dados {B) 1.042 20,1 1.605 23,9 1.814 24,3 1.832 
Dados e Internet 1.042 20,1 1389 20,7 1.691 22,7 1.756 
Alugue1 de Linhas a 
Outros Provedores - 0 215 3,2 123 1,7 75 

Outros Senri~os {C) 240 4,6 215 3,2 233 3,1 251 

Receita Liquida Total 
{A+B+C) 5.182 100 6.713 100 7.459 100 7.106 

Elabora~o propria. Fonte: Relat6rios Anuais de 1999 a 2002 da Embratel 
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Grafico 3.2 - Desempenho da Receita Liquida da 
Embratel por Segmento! 1999/2002 
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Desde 1999 ~ o principal neg6cio da empres~ o segmento de telefonia de longa 

distancia nacional, vinha obtendo ganhos de receitas. Entretanto, em 2002, este segmento 

sofreu queda em sua receita (Gtafico J.2), decorrente do acirramento da concorrenda no 

mercado dec telefonia inteF-regional, a partir da · entrada das concessionitrias locais que 

anteciparam as metas de universalizavao_ Tal queda retletiu, par sua vez,. no declinio da 

participayao da Embratel no mercado de telefonia de longa distancia nacional. Se no inicio 

dos anos noventa a prestadora detinha o monop6lio, em meados de 2002, sua participayao 

reduziu-se para 40%, sendo que a Intelig detem pequena p¥ticipayao, apenas 7%, ficando o 

restante com as concessionitrias locais136
• 

V erifica.m,.se, portanto,_ novos arranjos no mer.cado de telefonia inter -regionaL (longa 

distancia nacional), isto e> ha urn ganho deste mercado pelas prestador.as regionais, em 

detrimento das prestadoras de longa distancia. Esta canalizavao de mercado chegou a ser 

extremada · par consultores e empresarios de diversos paises, que tern predestinado a 

falencia · das prestadoras de longa distancia. Estas seriam adquiridas pelas prestadoras 

regionais, as quais formariam blocos mais fortes que ofereceriam serviv.o local e 

interurbano de forma a aproveitar as sinergias entre ambos os servivos. Tal predestinavao 

116 Dados coletados na Gazeta Mercanti1 de 04/07/2002. 
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tern se fundamentado nas dificuldades financeiras por que estao passando as prestadoras 

mundiais de longa distancia, como e o caso das prestadoras dos Estados Unidos. 

Frente a desregulamenta.;ao do setor de telecomunica.;oes norte-americana iniciada 

nos anos noventa, o mercado de longa distancia chegou em 2000 com grau de concentra.;ao 

inferior ao de 1984 (Tabela 3.7). Adicionalmente, o minuto das tarifas medias de longa 

distancia nacional reduziu de US$ 17,26 em 1985 para US$ 1,69 em 2002. Em 

contrapartida a esses resultados, as principais prestadoras auferiram queda acentuada em 

seus resultados financeiros, chegando a apresentar prejuizos no ano de 200 I (Tabela 3. 7). A 

WorldCom chegou a apresentar lucros irreais, a estimativa, porem, e de que a correcao !eve 

a lucros negativos 137
• 

Tabela 3. 7 - Desempenbo das Operadoras de Longa Distancia 
Norte Americanas -

Operadoras Participa~ao do Lucro ou Prejuizo 
deLonga Mercado(%) (em milblies US$) 
Distancia 1984 2000 1999 2001 

AT&T 68,3 34,8 6.000 -5.800 

Wor1dTelecom 3,4 20,6 nd 1 ud 
Sprint 2,1 8,3 1.300 -139 

Elallora¥iio propria. Fonte: Gazeta Mercantil de 04/07/2002 
1: Niio divulgado. 

Ressoa no mercado brasileiro os resultados negativos norte-americanos, dado que a 

WorldCom constituiu a principal acionista da Embratel Participacoes138
, que por sua vez, 

controla a Embratel S.A .. Esta concessionaria, alem de perder participacao no mercado 

nacional de telefonia de longa distancia (passou de uma situacao inicial de monopolio para 

participacao de 40%, em 2002), apresentou resultados financeiros negativos em 2001. A 

Embratel passou de lucro liquido de R$ 554 milhOes, em 2000, para urn prejuizo liquido de 

R$ 577 milhOes, em 200}139 

Em face das dificuldades financeiras, alem da perda de participacao no mercado de 

telefonia, a Embratel tern direcionado seus negocios ao mercado corporativo. Em 2001, os 

serviens de dados e voz, vendidos exclusivamente para clientes corporativos, representaram 

137 Gazeta Mercantil de 04/07/2002. 
138 Segundo Relatorio Anual da Embratel 200 I, a WorldCom possui 51,8% das a9{ies ordim\rias e 19,8% do 
capital total da Embratel Participa9{ies. 
139 Relat6rio Anual 200 Ida Embratel. 
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mais de 30% da receita liquida da empresa140 A prestadora expandiu, em 2000, sua atuat;ao 

no segmento Dados e Internet, ao realizar fusoes e aquisit;oes, adquirindo a acessoNet, 

subsidiana de acesso discado a Internet da Universe On Line (UOL ), a! em de realizar o 

arranjo corporative (joint venture) com a Societe Europenne des Satellites (SES Global), 

criando a subsidiaria, especializada no segmento espacial de acesso a Internet, Star One'''. 

Na area do segmento de voz, em 2001, a receita de voz da Embratel resultante dos servit;os 

vendidos exclusivamente as empresas apresentou urn acrescimo de cerca de 70%142 

14° Cf. Relat6rio Anual2001 da Embratel 
141 A Star One opera com sistema de satelite de Banda C, cnja atu~o abrange a Ameriea do Sui, contendo 
cinco satelites em 6rbita terrestre geoestacioruiria (Brasilia Bl, B2, B3, B4 e Brasilsat A2). Esta infraestrntura 
permite oferecer servi<;os de banda larga, telefonia, broadcasting e networking (Relatorio Anual da Embratel 
2001). 
142 Cf. Relat6rio Anua12001da Enrbratel. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Essa disserta~ao de mestrado buscou descrever, a luz das experiencias 

intemacionais, o processo de reconfigura~ao e seus desdobramentos do setor de 

telecomunica~oes no Brasil. Contextualizou as transforma~es tecnicas ( anal6gica, digital) 

que, acompanhadas pelas mudan~s institucionais, moldaram intemacionalmente as novas 

rela~oes comerciais presentes no setor de telecomunica~oes. 

Ressalvas hist6ricas a parte, no inicio da decada de oitenta, paises como Estados 

Unidos e Inglaterra conduziram tais mudan~as tecnicas e institucionais em consonancia, 

resultando em modelos de reformas do setor de caniter liberal. Ademais, ja haviam sido 

alcan~dos objetivos como: universaliza~ao; presen~a de fomecedores competitivos ou 

acesso a produtos via rela~ao de troca exporta~ao/importa~ao; e realiza<;ao de atividades de 

P&D. Ja os paises em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, Mexico, entre outros, 

estavam configurando, na decada de setenta, o setor de telecomunica<;oes, calcado sob 

modelo estatal monopolista. No caso brasileiro, a insuficiencia na universaliza<;ao esteve 

atrelada a pessima distribui<;ao de renda, a crise econornica da decada de oitenta e a redu<;ao 

dos investimentos da Telebras. 

Em face do novo cenario das telecomunica<;oes brasileira, tentou-se identificar 

desafios inerentes ao funcionamento do novo modelo. Os desafios identificados por essa 

disserta~ao de mestrado foram: a universaliza~ao dos servi~s e a introdu~ao da 

concorrencia143 

No que tange a universaliza~o dos servi~os no Brasil, a politica publica de servi~o 

universal esta representada essencialmente na LGT, que dispos sobre os mecanismos de 

financiamento da universaliza~ao dos servi~s, expressados nos Pianos (PGMU, PGMQ) e 

nos programas do FUST, alem de criar a Anatel, 6rgao publico responsavel por regular e 

efetivar a implementa~ao da universaliza~ao. A fonte principal do financiamento advem das 

concessionarias de telefonia, Telesp, Brasil Telecom, Telemar e Embratel e a Anatel regula 

estes recursos no sentido de reduzir a exclusao social dos meios de comunica~es. Os 

143 Existem outros problemas, de natureza eeonomica, eomo as questtles da dependencia teenol6gica e da 
existencia de gargalos na eadeia prndutiva, nlio menos importantes que as identifieadas por essa pesquisa. 
Ressalta-se, todavia, que as dificuldades eom a universaliza<;ao dos servi<;os e a intrndu<;llo da eoneorrencia 
nao se restringem ao ambito nacional - embora de maneira distinta nos paises desenvolvidos. Ja os problemas 
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Pianos baseiam-se na amplia~iio da telefonia vocal, sendo sua implementa~ao limitada 

pelos problemas acerca das desigualdades regionais e da pessima distribui~o de renda da 

sociedade brasileira. 0 FUST foi criado para suprir esta deficiencia, na qual grande parcela 

da sociedade brasileira fica it margem na prestacao dos servicos de telefonia vocal, alem de 

ampliar o leque de serviyos de telecomunicacoes, sob 6tica mais ampliada da concepcao do 

servico universal. Todavia, assim como os pianos, o FUST tambem detem problemas de 

implementacao, dado os imbroglios politicos acerca do contingenciamento e da distribuicao 

dos recursos. 

Dessa forma, a politica publica de universalizacao brasileira e duplamente restrita. 

Primeiramente, porque a Anatel possui influencia limitada na conducao da sociedade 

brasileira aos novas tneios de comunicacao, em virtude dos problemas de implementar;iio 

da universalizaciio. 0 segundo aspecto revela-se na presente universalizayao da telefonia 

vocal, caracterizada pela concepr;ao restrita do servico universal. Diante dessa conjuntura 

contemporiinea das telecomunicacoes brasileira, em que vigoram a dinamica privada das 

operadoras de telecomunica~o predominantemente multinacionais, coloca-se como 

imprescindlvel o papel das politicas publicas no alcance pela sociedade brasileira das novas 

modalidades dos servir;os de telecomunicacoes. Porem, e preciso superar OS problemas de 

implementaQiio, que perpassam por atuar;oes nao apenas da Anatel, mas de politicas 

publicas voltadas para a solvencia de dificuldades macroecon6micas de distribuicao de 

renda e deficit publico. 

Em relar;iio it introduciio da concorrencia, as politicas pr6-concorrencia no Brasil 

tambem estiio presentes na LGT e sao implementadas pela Anatel. Baseiam-se em regras 

reguladoras assimetricas entre as concessionitrias e as autorizadas (novas entrantes). 

Entretanto, tais regras tern se mostrado pouco eficientes, dado o elevado poder de mercado 

das concessionitrias. Isto porque, durante o processo de interconexao, estas operadoras 

podem usufruir de informacoes privilegiadas sabre os custos e criarem diversos tipos de 

discriminar;ao contra as entrantes, tais como: mit qualidade de interconexao, reparo Iento ou 

ineficiente dos equipamentos de rede ou nao-disponibiliza~o de inovacoes tecnol6gicas. 

Essas discriminar;oes dificilmente sao captadas pela Anatel. Mesmo que nao ocorra 

discriminacao, as autorizadas ainda levam desvantagem, em virtude das incertezas 

de natureza economica acentuam-se ao tratar de paises em desenvolvimento, como o Brasil. 
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referentes aos elevados custos de duplica<;ao da rede, alem do fato de terem que exercer urn 

grande esfor<;o de marketing para superar a inercia e o receio dos usuarios com a mudan9a 

de operador. Essas circunstiincias elevam as barreiras a entrada no mercado de telefonia 

fixa e as autorizadas tendem a migrar para nichos mais lucrativos do setor de 

telecomunica<roes, como os servit;os de valor adicionado. Essa realidade nao se restringe ao 

mercado brasileiro, insere-se numa agenda internacional de reformas das telecomunicayi)es, 

em que tanto o novo modelo como os desafios inerentes a ele encontram-se em paises como 

Estados Unidos e Inglaterra, considerados implementadores de modelos liberais de 

desregulamenta<;ao das telecomunicay()es. 

Configurada a reforma, a maneira que a mesma se processou, e a cria<riio da agencia 

reguladora, algumas questOes ainda permanecem em aberto. A questiio do alcance da 

Anatel, e a ausencia de respaldo legal para controlar a presen<;a das empresas no mercado, 

doravante concorrencial, composto niio so de pequenas empresas - espelhinhos -, mas 

tambem de grandes operadoras; a distiincia que se estabeleceu entre o insulamento da 

mesma em relat;iio a sociedade e a pressao do Executivo sobre o seu papel regulador sao 

aspectos que permanecem quando se coloca a questao do cumprimento das metas dos 

principios norteadores de sua criayiio. Importa saber, caracterizada a questao da mudan<;a 

do modelo regulatorio e da nova configura<;ao do mercado de telecomunicayi)es no pais, 

quais serao os proximos passos, ainda por acontecer. 
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ANEXOI 

Quadro 1.1: As Diretivas do Novo Quadro Regulamentar Europeu das Telecomunica,.oes1 

DIRETIVA 

Quadro 

Autoriza9oes 

Servi9o 
Universal 
e Direitos dos 

Utilizadores 

Acesso e 
Interliga~ao2 

Prote~ao 
da Privacidade 

OBJETIVO 

Estabelecer urn quadro harmonizado para a regulamenta9ao das redes e servi9os de comunica9oe 
eletrOnicas. Basicamente, a diretiva recomenda que os Estados Mernbros assegurem maior grau d 
independencia, imparcialidade e transparencia as suas respectivas agencias reguladoras, de modo 
proverem mecanismos eficazes na promo~ao da concorrencia. Dentre esses mecanismos, esta o controle d 
poder de mercado significativo das operadoras hist6ricas (incumbents). 

Harmonizar e simplificar as regras e condi9oes de autoriza9ao de redes e servi9o 
de comunica9oes eletrilnicas para facilitar a sua oferta no conjunto da Comunidade, limitando 

regulamenta9ao ao minima estritamente necessaria. A proposta e substituir as licen9as individuals po 
autorizayOes gerais, isto e, a operadora em causa pode ser convidada a apresentar uma notifica<;iio, rna 
nao e obrigada a obter urna decisao expressa ou qualquer outro ato adrninistrativo da autoridade regulador 
nacional antes de exercer os direitos decorrentes das autoriza<;Oes. 
Entende-se por servi9o universal a obriga9ao de urn ou varios operadores de rede 
e/ou de servi<;os de comunica<;Oes eletrOnicas oferecerem, a preyos razmiveis, urn conjunto minima d 

servi9os a todos os utilizadores, independenternente da sua situa9ao geografica no territ6rio nacionaL 0 
Estados-Membros devem garantir que os servi9os de telecomunica9oes sejam postos a disposi9ao de todo 
os utilizadores no seu territ6rio, independentemente da sua posi9ao geografica, corn o nivel de qualidad, 
especificado e a urn pre9o acessiveL As autoridades reguladoras nacionais devern poder impor as ernpresa 
a disponibilizarao de postos publicos para responder as necessidades dos utilizadores finais em termos d' 
cobertura geogratica, nt'imero de postos, acessibilidade dos mesmos para os utilizadores com deficiencia 
ou ainda qualidade dos servi9os. As autoridades notificarao a Comissao Europeia, ate 25 de Julho de 2003 
os names das empresas designadas para assumir as obriga~6es de servi~o universal. Devem aind: 
transmitir-lhe os names dos operadores designados como tendo poder de mercado significativo n< 
rnercado em causa, bern como as obriga,oes que lhes foram irnpostas par aplica9ao desta diretiva. 

Harmonizar o modo como os Estados~Membros regulamentam o acesso as redes dj 
comunica~6es eletrOnicas e aos recursos conexos, bern como a sua interligaryao. Tern por objetiv< 

estabelecer urn quadro propicio ao desenvolvirnento da concorrencia, para estimular o desenvolviment< 
dos servi9os e das redes de comunica9oes. No entanto, enquanto o rnercado nao estiver ern situa9ao d< 
concorrencia real, as autoridades reguladoras nacionais (ARN) devem intervir, impondo, nomeadamente 
obriga9oes aos operadores que dispoem de urn poder de rnercado significativo. Tais obriga9oes referern-S< 
a: I) transparencia na interliga9ao e/ou ao acesso, de modo a tornar publicas determinadas informa9oes 
como dados contabeis, especificary6es tCcnicas ou caracteristicas da rede; 2) nao~discriminaryao, de mod< 
que os operadores apliquem condi~6es equivalentes em circunstancias equivalentes as empresas qw 
fornecem servi~os equivalentes; 3) separa~ao de contas no que respeita a determinadas atividades n< 

dominio da interliga9ao e/ou do acesso; 4) relativa ao acesso a recursos especificos da rede e a sm 
utiliza9ao; 5) ligada il arnortiza9ao de custos e ao controlo dos pre9os, incluindo a obriga9ao de orienta9ii< 
dos pre9os ern fun9ao dos custos e a obrigas:ao relativa a sistemas de contabiliza9ao dos custos 
Preservar o direito a vida privada no que respeita ao tratamento dos dados pessoais no seta: 
das comunica~Oes eletrOnicas. Os Estados~Membros devem garantir, atraves da legislar;ao nacional, < 

confidencialidade das comunica9oes efetuadas atraves de uma rede publica de comunica9oes eletrilnicas 
Concretarnente, devern proibir que qualquer pessoa, com exce9ao dos utilizadores, escute, intercepte ot 
annazene as comunicar;Oes sem o consentimento dos utilizadores em causa. Nos termos da diretiva, O! 

cidadaos europeus terao dar o seu acordo previo para que os seus nlirneros de telefone (fixo ou rn6vel), c 
seu endereryo de correio eletrOnico e o seu endere~o ffsico possam figurar nas listas pllblicas. 

Elabora~ao PrOpria. Fonte: http: //europa.eu.int, acessado em 10/05/2003. 
l: 0 ato destas cinco diretivas dataram de abril de 2002 e devem entrar em vigor emjulho de 2003. 
2: A prOpria diretiva define os termos acesso e interliga~ao. Acesso consiste na disposi~ao de recursos e/ou servi~os a outra empresa, para 
efeitos de presta~ao de servi~os de comunica~Oes eletrOnicas. Interligm;ao 6 a ligaryao fisica e I6gica de redes de comunica~Oes pUblicas de 
modo a permitir aos utilizadores de uma empresa comunicar com utilizadores desta ou de outras empresas ou aceder a serviryos oferecidos 
por outra empresa. 
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ANEXOII 

Quadro ILl - Classifica~o dos Servi~os de Telecomunica~(les Brasileiro 

SERVICO DEFINICAO 

1. Servi~o TelefOnico Fixo Comutado 
Servi<;o que, por meio da transmissao de voz e de outros sinals, destina-se 

comunica<;ffo entre pontos fixos determinados, utilizando processos de 
telefonia. 

2. Servi<;os Moveis Servi<;os m6veis de telecomunica~s sao todos aqueles nos quais os 
usuarios utilizam, para se comunicar, terminals ou es~ m6veis. 

2. L Telcfonia -

2.1.1. Servi<;o M6vel Celular 
Servi<;o de telecomunica~ m6vel terrestre que permite a comunica<;ilo 
entre urn usruirio portando uma esta<;ffo m6vel - telefone celular - com 
outro usruirio nurn telefone fixo ou m6vel. 

Servi<;o move! por satelite de ambito interior e internacional, que utiliza 

2.1.2. Servi<;o M6vel Global por Satelite como suporte servi<;o de transporte de sinais de telecomunica~ por 
satelites cujas esta~s de acesso sao interligadas a redes terrestres, fixas 
ou m6veis. 

2.2. Despacho (Trunking) 
Servi<;o de telecomunicaQ(Ies m6vel que permite a comunica<;ilo entre urn 
usruirio, portador de urn telcfone m6vel, e urn ou v:irios usruirios de urn 
grupo pre-definido. 

Servi9o m6vel por meio do qual o usruirio recebe info~s em urn 
aparelho receptor move! port\til. Nesse servi90 a comunica<;ffo se da em 

2.3. Radiochamada (Paging) ctUas etapas. Na primeira, a Central de Servi<;o recehe uma chamada 
elemnica da pessoa que deseja passar a mensagem ao usruirio do servi<;o 

de radiochamada. Em segnida, a informa<;ao e enviada ao receptor do 
usruirio do servi<;o. 

2.4. Outros Servi<;os M6veis -
~. Servi~o Fixos de Redes e Circuitos 0 Servi<;o de rede especializado permite o provimento de sol~s em 

servi905 de telecomunica~s a clientes finals, em ambito corporativo. 

3. L Servi<;o de Rede Especializado 
Servi<;o destinado a prover telecomunica~ entre pontos distribuidos, de 
orma a estabelecer redes de telecomunica~s distintas a grupos de 
pessoas juridicas que realizam urna atividade especifica. 

3 .2. Servi<;o de Circuito Especializado 
Servi<;o destinado a prover telecomunica~s ponto a ponto ou ponto 
multiponto mediante a utiliza<;ffo de circuitos colocados a disposi<;ao dos 
lusruirios. 

~. Outros Servi~os Fixos -

~· Servi~os de Comunica\'iio em Massa 
!Destinam-se a veicular sinais de telecomunica9(1es de audio, voz, ou de 
~ndio e video para todo o conjunto da popula<;ffo na area de servi<;o da 
IPrestadora. 

5. L Por assinatura IE o servi<;o de telecomuni~ que consiste na distrihui<;ffo de sinais de 
!video, de audio ou de video e ilndio, a assinantes. 

5.2. Radiofusiio Sonora p servi<;o permite a transmissao de sons (radiodifusiio sonora) destinado 
Ia ser direta e livremente recebido pelo P1lblico. 

5.3. Radiofusiio de Sons c Imagens p servi.;o permite a transmissao de sons e intagens (televisao), destinado 
Ia ser direta e livremente recebido pelo publico. 

Elabora<;iio propria. Fonte: PASTE 2000. 
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ANEXOIII 

DICIONARIO DE TELECOMUNICACOES 

A 

Acesso Miiltiplo por Divisiio de Codigo - Tambem conhecido pela sigla CDMA (Code 
Division Multiple Access), usa uma tecnica de espalhamento espectral que consiste na 
utiliza<;ao de toda a largura da banda no canal para a transmissao. Com essa tecnologia, urn 
grande numero de usuiuios acessa simultaneamente urn unico canal da esta<;:iio radio base 
sem que haja interferencia entre as conversas. 

Acesso Miiltiplo Por Divisiio De Tempo - Urn dos padroes de comunica<;:iio de voz via 
ondas de radio, usado por operadoras nos servi<;os de telefonia celular digital. Consiste na 
divisao de cada canal celular em tres periodos de tempo para aumentar a quantidade de 
dados que pode ser transmitida. 

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line, tecnologia de transmissao de dados de alta 
velocidade que usa como meio de comunica<;ao os fios de cobre da linha teleronica comum. 
Outras caracteristicas importantes da tecnologia ADSL sao o compartilhamento da linha de 
telefone com o acesso a internet e a conexao sempre ativa. 0 adjetivo assimetrico deve-se 
ao fato de a tecnologia trabalhar com velocidades diferentes nas duas dire<;oes: o usuario 
envia dados numa faixa entre 16 Kbps e 640 Kpbs e recebe dados a velocidade entre 1,5 
Mbps e 9 Mbps. A varia<;iio e decorrencia de uma serie de fatores, entre eles a distilncia 
entre o cliente e a central de telecomunica<;oes. Disponivel em algumas regioes da Grande 
Sao Paulo, os servi<;os basicos de ADSL da Teleronica- Speedy e Speedy Business -, por 
exemplo, atingem 128 Kbps (upload)e 256 (download) Kbps. Mas o usuario pode assinar 
outros pianos. 0 mais avan<;:ado atinge 300 kbps (upload) e 2Mbps (download). A conexao 
ADSL exige a instala<;:ao de modem compativel e a assinatura num provedor que oferece 
acesso por meio da tecnologia. 

Analogico - Sinal eletrico ou forma de onda na qual a amplitude e/ou a freqiiencia variam 
continuamente. Opoe-se a digital, caracterizado por niveis descontinuos. 

Area de Cobertura - Area geogritfica de abrangencia de uma estayiio radiobase. 

Area de Concessiio - Regiao em que uma operadora de telefonia celular esta autorizada a 
operar. 

Assinatura - Modalidade de contrata<;iio na qual o cliente paga urn valor fixo para ter a seu 
dispor urn servi<;:o de telecomunica<;oes, como urn telefone fixo ou celular. A 
concessioniuia cobra taxas adicionais pelas chamadas efetuadas. Nos casos de provedores 
de acesso a internet e TV paga, a assinatura da direito a urn pacote de servi<;os, como 
navega<;iio na internet e e-mail, ou a uma quantidade fixa de canals. 

119 



B 

Banda Nome que designa uma faixa de freqiiencia delimitada no espectro magnetico. A 
autoridade que regulamenta as telecomunica<;oes reserva uma banda para cada tipo de 
servi<;o, para evitar interferencias entre os sinais. 

Banda A - Primeira faixa de freqiiencia do espectro eletromagnetico reservada pelas 
autoridades que regulam as telecomunica<;oes para telefonia move!. No Brasil, o inicio da 
telefonia celular ocorreu pela Banda A, com servi<;os analogicos oferecidos pelas empresas 
do extinto sistema Telebriis. Hoje privatizada, a banda A oferece tambem servi<;o digital. 

Banda B - Segunda faixa de freqiiencia reservada para a telefonia move!. No Brasil, a 
banda B come<;ou a operar em 1998, oferecendo servi<;os digitais. 

Banda C - Em telefonia move!, e a terceira faixa de freqiiencia reservada para o celular. 
Essa faixa varia de pais para pais, sendo as mais usadas comercialmente as de 1,8 GHz e 
I ,9 GHz. No Brasil, a faixa definida e a de I ,80Hz. 

Banda Larga: comunica<;ao de dados em alta velocidade. Hii diversas tecnologias de 
comunica<;ao em banda larga. ISDN, ADSL e Cable Modem sao tres exemplos. As duas 
primeiras usam linhas telefOnicas para a transmissao, enquanto a tecnologia de cable 
modem faz uso dos cabos de TV por assinatura. 

c 

Call Center - Centro de atendimento telefonico. Estrutura montada para centralizar o 
relacionamento com clientes que entram em contato com uma empresa por telefone. E 
realizado pelas proprias empresas ou, seguindo uma tendencia crescente, por operadoras 
especializadas, que contam com grande nfunero de linhas telefOnicas, atendem e 
computadores para acesso as informa<;oes contidas nos bancos de dados dos clientes. 

CDMA Veja Acesso multiplo por Divisao de Codigo. 

Concessiio de servi\!o de telecomunica\!iies: Autoriza<;ao dada pelo orgao competente que 
regulamenta as telecomunica<;oes para que uma operadora possa usar uma faixa de 
freqiiencia ou instalar uma rede de cabos para oferecer seus servi9os ao publico. No Brasil, 
a Anatel realiza, por meio de licita<;ao, a concessao dos servi<;os de telecomunica<;oes, 
delegando-a mediante contrato, por prazo determinado, no regime publico. As 
concessioniirias ficam sujeitas aos riscos empresariais, remunerando-se pela cobran<;a de 
tarifas dos usuiirios ou por outras receitas altemativas. 

D 

Dados - Em telecomunica<;oes, significa informa<;ao convertida para modo digital, em 
oposi<;ao a informa<;ao em modo analogico, como as chamadas telefOnicas de voz 
convencionais. 
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Deslocamento - Valor adicional pago pelo assinante de urn servis:o de telefonia celular 
quando recebe chamadas fora da area de cobertura digital. Varia de acordo como tempo de 
duras:ao da chamada. 

Digital - Tecnologia eletronica que gera, armazena e processa dados, representados 
nurnericamente pelos algarismos I ou 0 (bit). 

Digitaliza~tiio- Conversao de urn sinal anal6gico para o c6digo digital (I ou 0). 

DSL - Digital Subscriber Lina, ou linha digital de assinante. Tecnologia que utiliza a linha 
telefOnica comurn para a transmissao de dados em alta velocidade. 0 servi9o requer urn 
modem especial e sua qualidade depende da distancia entre o terminal do assinante e a 
central telefonica. Veja ADSL. 

E 

E-Commerce - Em portugues, comerc10 eletronico. Forma de realizar neg6cios entre 
empresa e consurnidor (B2C) ou entre empresas (B2B), usando a internet como plataforma 
de troca de informa9iies encomenda e realizayao das transa9oes financeiras. 

ERB - Esta9ao Radiobase. Antena utilizada na telefonia celular, que cobre urna 
determinada area geografica (celula), com capacidade para atender urn determinado numero 
de usu:irios simultaneamente. 

F 

Fibras Opticas - Filamentos finos de vidro ou pUtstico que transportam o feixe de luz 
gerado por urn LED ou laser. Sua capacidade de transmissao de dados, em nlimero de 
canais e velocidade, supera a tecnologia de fios de cobre. 

Frame Relay Protocolo ou transmissao de dados em rede que trafega quadros (frames) 
ou pacotes em alta velocidade (ate 1,5Mbps), com urn atraso minimo e urna utilizas:ao 
eficiente da largura de banda. 

H 

HTML - Sigla de Hypertext Markup Language, e urn conjunto de c6digos ou descri9oes 
usados para a constru9iio de paginas de internet. Baseia-se no uso de etiquetas, chamadas 
tags, para a formata9ao dos elementos que compoem a pagina web, como tamanho e tipo de 
fonte, alinhamento de texto, inser9ao de links etc. 

I 

Incumbent: termo usado para referir-se as operadoras existentes antes das reformas de 
telecomunica9iies. 
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lnterconexiio de Redes: liga<;ao entre redes de telecomunica<;iies funcionalmente 
compativeis, de modo que os usuarios de servi<;os de uma das redes possam comunicar-se 
com usuanos de servi<;os de outra ou acessar servic;os nela disponiveis. 

Internet - Nome dado a rede mundial de computadores, na verdade a reuniao de milhares 
de redes conectadas entre si. Nascida como urn projeto militar, a internet evoluiu para uma 
rede academica e hoje transformou-se no maior meio de intercfunbio de informa<;oes do 
mundo. Assume faces como meio de comunica<;ao, entretenimento, ambiente de neg6cios e 
forum de discussao dos mais diversos temas. 

Internet T2 - Internet para fins academicos, governamentais e de pesquisa, esta sendo 
desenvolvida conjuntamente por mais de I 00 universidades americanas. 0 principal foco 
dos trabalhos e o desenvolvimento de uma infra-estrutura de rede capaz de suportar 
aplica<;iies de ensino, aprendizado e pesquisa colaborativa. Deve incluir, entre outros 
recursos, multimidia em tempo real e interconexao em banda larga. 

Intranet - Rede interna de informa<;oes baseada na tecnologia da internet. E usada por 
qualquer tipo de organiza<;ao ( empresa, entidade ou 6rgao publico) que deseje compartilhar 
informa<;iies apenas entre seus usuarios registrados, sem permitir o acesso de outras 
pessoas. 0 que 0 usuano vee uma interface igual ada internet. 

IP - Internet Protocol ou protocolo internet. Conjunto de 32 bits que atribui o endere<;o de 
urn computador em redes TCPIIP com o prop6sito de localiza-lo dentro da internet. E o 
protocolo da camada 3 de rede na arquitetura ISSO. Entre suas fun<;oes, proporciona uma 
conexao para protocolos de nivel superior, assumindo fun<;oes como rastrear endere<;os de 
n6s, rotas para envio de mensagens, reconhecimento de mensagens recebidas, a!em de se 
responsabilizar por localizar e manter o melhor caminho de trafego na topologia da rede. 

ISO - Organismo internacional, fundado em 1946, responsavel pela defini<;ao e 
regulamenta<;ao de padroes de vanas industrias, incluindo 0 padrao de interconexao de 
sistemas abertos OSI. Embora seja usada como acronimo de International Standards 
Organization, ISSO tern origem na palavra grega isos (igual). 

ITU International Telecommunications Union, ou Uniao Internacional de 
Telecomunica<;iies. Orgao internacional vinculado a Organiza<;ao das Nac;oes Unidas, atua 
como comite consultor internacional na recomenda<;ao de padroes de telecomunica<;oes. 
Tern sede em Genebra, na Sui<;a. 

L 

Last Mile - Ultima milha, expressao que designa o trecho final de uma conexao de dados, 
como a linha que liga o modem de uma residencia a central telefonica. Normalmente e 
composta de cabos de cobre ou coaxiais. 

M 
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M-Commerce - Abreviatura de mobile commerce, modalidade de comercio eletronico 
m6vel que se diferencia do comercio eletronico m6vel que se diferencia do comercio 
eletronico convencional porque e realizada por meio de telefones ou terminais sem fio, em 
vez de equipamentos fixos. 

Modem Modulador-demodulador. E o equipamento mais utilizado para transmitir e 
receber dados pela internet. Os sinais digitais saem do computador por urna porta serial e 
siio convertidos pelo modem em sinais ana16gicos adequados para trafegar por longas 
distancias, via linhas telefonicas. Essa operac,:iio chama-se modulac,:iio. A demoluc,:iio ocorre 
quando o modem recebe o sinal anal6gico e o decodifica para urn sinal digital, entendido 
pelo computador. A taxa de transmissiio real depende do modelo do aparelho e da 
qualidade da linha telefonica a qual o modem esta conectado. A mais comum e 56Kbps. Ha 
modelos que juntam duas linhas telef6nicas para conseguir taxas de 112Kbps. 

Multiponto - Configurac,:iio em que diversos dispositivos compartilham urn circuito de 
transmissiio ( ou linha multiponto ), mas somente urn deles, geralmente, pode transmitir nurn 
determinado momento. De urn modo geral, e utilizada com algum tipo de mecanismo 
(polling) para determinar urn c6digo de enderec,:o exclusivo para cada terminal. 

N 

NAP- Network Access Point ou ponto de acesso a rede. Uma NAP e urn dos varios pontos 
de interconexiio que reline varios provedores de acesso a internet. 

Narrowband Em portugues, banda estreita, nome dado as conexoes de baixa velocidade 
( abaixo de 64 Kbps) para contrapor-se a banda larga. 

0 

Operadora - Empresa que possui a concessiio para oferecer urn servic,:o publico de 
comunicac,:iio de voz ou dados. E adotado como referencia para as empresas de telefonia 
fixa, celular, de longa distiincia ou transmissiio de dados. 

OSI Open System Interconnection, ou Interconexiio de sistemas abertos. Modelo de sete 
niveis para redes de comunicac,:iio, desenvolvido pela International Standard Organization 
(ISO). Veja Camada. 

p 

Pacote- Grupo ordenado de sinais de dados e controle, transmitido pela rede, como urn 
subconjunto de uma mensagem maior. Em TV por assinatura, define a relac,:iio de canais 
que o assinante escolhe pagar receber o sinal. 

Paging - Servic,:o de comunicac,:iio baseado na transmissiio de mensagens alfanurnericas 
para pequenos aparelhos portateis. Chamados pagers, os aparelhos recebem as mensagens 
nurn visor de cristalliquido, mas, em geral, niio permitem o envio de respostas. Nos ultimos 
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tres anos, surgiram os primeiros pagers "two ways", que oferecem o recurso de transmissao 
de mensagens. 

PCS - Personal Communications System, ou sistema move! pessoal de telefonia sem fio 
semelhante ao sistema celular. Enfatiza os servi9os personalizados e a ampla mobilidade. 
Muito utilizado nos Estados Unidos, opera em 1900 MHz. 

Permissao de servi~o de telecomunica~iies: a Anatel outorga permissao para a presta91io 
do servi9o de telecomunicayoes em face de uma situa9ao excepcional comprometedora do 
funcionamento do servi9o, no qual a concessiomiria nao esteja curnprindo suas fun9oes 
adequadamente. A permissao podeni ser atribuida no regime publico ou em carater 
transitorio, ate que a situa9ao excepcional tenha sido normalizada. 

Pre-Pago/Pos-Pago - Modalidades de servi9o de telefonia quanto ao sistema de 
pagamento. No sistema pre-pago o cliente adquire antecipadamente creditos para usar o 
telefone. A compra e feita na forma de cartoes, adquiridos no varejo ou diretamente em 
terminais de recarga nos telefones, encontrados em bancos ou em lojas das proprias 
operadoras. No sistema p6s-pago, por sua vez, o usuario area com o pre9o da assinatura do 
servi9o e recebe a conta em casa apos urn perfodo fixo de uso. 

Provedor de Acesso- Nome dado as empresas que oferecem o servi9o de acesso a internet 
para usu:irios residenciais ou empresas. Alguns provedores limitam-se ao acesso fisico, 
enquanto outros oferecem ainda conteudo. 

R 

RDSI - Sigla para Rede Digital de Servi9os Integrados, servi9o fomecido por operadoras de 
telefonia fixa que permite transmissao de dados, voz e video simultaneamente. Ha dois 
nfveis de servi9o RDSI. 0 nfvel basico emprega dois canais independentes tipo B de 64 
Kbps para transmissao, mais urn terceiro canal D de 16 Kpbs para sinalizayiio e controle. 
Os canais B podem ser combinados para garantir velocidade de acesso de 128 Kbps. 0 
nivel prim:irio e composto por trinta canais tipo B de 64Kbps ( no padrao europeu, ou 23 
canais tipo B nos Estados Unidos) e urn tipo D de 64 Kbps. Nesse caso, a combina91io dos 
trinta canis de transmissao de dados garante urna taxa de ate Mbps. 

Rede Termo que designa a interconexao entre diversos computadores e outros 
dispositivos, por meio de cabos, radio ou satelite. A rede pode ser definida como urn grupo 
de pontos, esta9oes e nos interligados, e o conjunto de equipamentos que os conecta. 

Roaming - Sistema que permite que o cliente de uma empresa de telefonia move! possa 
acessar e ser acessado pelo servi9o move! celular mesmo estando fora da area de 
abrangencia da operadora. Por exemplo, o paulistano em viagem ao Rio de Janeiro pode 
fazer e receber ligayoes, seja ele cliente da BCP ou da Telesp Celular, com o uso da infra
estrutura das operadoras de telefonia local (ATL ou TelefOnica Celular). A opera91io ocorre 
automaticamente, sem que o usuario precise configurar o aparelho ou pedir o servi9o a 
operadora. No caso de roaming intemacional, no entanto, o cliente precisa requisitar o 
servi9o e pagar urn adicional por ele. 
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Roteador - Equipamento que funcional, normalmente, como o principal componente de 
urna rede corporativa ou de urn backbone de internet. 0 roteador recebe e encaminha 
pacotes de dados em altissima velocidade, escolhendo o melhor caminho para realizar a 
transmissao. A operas:ao, chamada de roteamento, e realizada entre redes locais (LANs) e 
redes de longa distilncia (WANs), ou entre duas WANs) Em ingles, e denominado router. 

RPTC - Sigla de Rede Publica de Telefonia Comutada, e a rede acessada por telefones 
comuns, sistemas de ramais, troncos PBX e equipamentos de transmissao de dados. Em 
ingles, PSTN ou Public Switched Telephone Network. 

s 

Satl\lite - Equipamento de comunicas:ao que gira sobre a orbita terrestre. Seu 
funcionamento consiste em refletir sinais de microondas enviados da superficie da Terra 
para outro satelite ou diretamente para urna antena no solo. Surgido na esteira da corrida 
espacial, o sate lite viabiliza a transmissao de sinais de TV, radio, telefonia e dados para 
todo o mundo, aproveitando o fato de estar acima do obstaculo representado pela curvatura 
terrestre. 

Servi~o de Telecomunica~oes: e o conjunto de atividades que possibilita a oferta de 
telecomuncias:oes. 

Servi~o de Valor Adicionado: e a atividade que acrescenta, a urn servi9o de 
telecomunicas:oes, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentas:ao, 
movimentas:ao ou recuperas:ao de informas:oes. Segundo a LGT, este servis:o nao constitui 
urn servis:o de telecomunicas:oes, sendo seu provedor classificado como usuario do servis:o 
de telecomunicas:oes. Cabe a Anatel assegurar os interessados o uso da rede para a 
prestas:ao do servis:o de valor adicionado. 

SDH- Synchronous Digital Hierarchy, ou hierarquia sincrona de dados. Padrao europeu 
par uso de meios opticos como transporte fisico para redes de Iongo alcance a altas 
velocidades. 

SMC - Servis:o move! de comunica9ao terrestre que utiliza sistema de radiodifusao com 
tecnologia celular e se interconecta com a rede publica de telecomunicas:oes. E baseado na 
cobertura de areas por celulas. Nesse sistema, esta96es radiobase transmitem os sinais a 
aparelhos moveis. 

SME - Servis:o Move! Especializado, conecta grupos de usuarios por liga9oes diretas de 
radio, alem de realizar chamadas para telefones da rede publica (fixa e move!), por meio 
dos gateways da operadora. Conhecido originalmente como trunking. 

SMP - Sigla para Servi9o Move! Pessoal, nome dado pela Anatel aos novos servi9os de 
telefonia move! terrestre que foram oferecidos ao consumidor, a partir de 2001, com a 
entrada em operas:ao das concessionarias das bandas C,D e E. 
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Switch Aparelho dotado de mU!tiplas portas para a conexao de dispositivos ligados a uma 
rede. Realiza a opera9ao de comuta9ao (switching), ou seja, recebe dados de urna esta9ao 
ou do roteador conectado ao mundo extemo (WAN) e os en via para as esta9oes locais 
(LANs), conforme o endere9o do destinatario. A taxa de transmissao e personalizada para 
cada usuario, ate a capacidade total da banda do switch. 0 dispositive e usado para conectar 
LANs entre si ou segmentar LANs, atuando normalmente na camada 3 (rede) da arquitetura 
OS I. 

T 

Tarifa,.ao - Medi9ao de urna chamada telef6nica ou urna conexao de dados para que se 
possa fazer a cobran9a do servi9o. 

TDM - Time Division Multiplexer, ou multiplexador por divisao de tempo em portugues. 
Dispositive que divide o tempo disponivel de urn circuito de comunica9ao de dados 
composto por seus vanos canais, geralmente por meio de bites de intercala9ao (bits TDM) 
ou caracteres ( caracteres TDM) de dados referentes a cada terminal. 

TDMA- Time Division Multiple Access. Veja Acesso multiplo por divisao de tempo. 

TelecomunicafYiies: e a transmissao, emissao ou recep9ao, por fio, radioeletricidade, meios 
6pticos ou qualquer outro processo eletromagnetico, de simbolos, caracteres, sinais escritos, 
imagens ou sons ou informa9oes de qualquer natureza. 

Token Ring- Tecnologia de rede local criada pela IBM, com capacidade de 4 Mbps ou 16 
Mbps, padronizada pela norma IEEE 802.5. Consiste nurna estrutura em anel (ring) a qual 
todas as esta9oes da rede estao conectadas. Antes de transmitir dados, as esta9oes devem 
aguardar urn pacote de dados especifico, chamado quadro de supervisao (token). Os tokens 
sao enviados de urna esta9ao a outra adjacente, na sequencia determinada pelo anel. 

Transmissiio - Transferencia de dados por urn canal de comunica9a0. Hi varias 
modalidades de transmissao: anal6gica, assincrona, serial e sincrona. 

Tronco - Circuito Unico entre dois pontos, sendo que ambos sao centros de comuta9iio ou 
pontos de distribui9ao individual. Urn tronco geralmente processa diversos canais de 
comunica9ao simultaneamente. 

w 

WAN - Wide Area Network ou rede de longa distiincia. Termo que designa urna rede de 
comunica9ao de dados que cobre areas geograficamente extensas como urn Estado, urn pais 
ou urn continente. A taxa de transmissao de dados das W ANs varia de acordo com a 
tecnologia adotada. 

W AP - Wireless Application Protocol, ou protocolo de aplica9oes sem fio. E urn embriao 
da tecnol6gica que farii o telefone celular tomar-se urn terminal pleno de acesso a internet. 
0 W AP jii estii em opera9ao no Brasil e consiste na transforma9ao, adapta9a0 e cria9ao de 
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conteudo da internet para visualiza<;ao na tela de urn celular. Como as tel as atuais tern 
capacidade reduzida, o conteudo e apresentado como lista. Os servi<;os oferecidos incluem 
noticias, transa<;oes bancarias e operac;:oes de reserva de v6os. 

Wireless - Expressao generica que designa sistema de telecomunica<;oes nos quais as 
ondas eletromagneticas e nao fios - se encarregam do transporte dos sinais. 

WLL - Sigla de Wireless Local Loop, ou circuito local sem fio. Designa a tecnologia baseada 
num terminal de telefone fixo que se comunica via ondas de radio com a central 
telef6nica de transito publico. E utilizada no Brasil pelas empresas espelho, 
concorrentes das companhias de telefonia fixas jii estabelecidas com sua rede de fios de 
cobre. 
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