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RESUMO 

GIACOMIN, R. L. Uma Contribuic;ao de Estudo para Avaliac;ao do Controle das 
Parcerias Publico-Privadas no Brasil. Ap6s varias mudangas na legislagao 
brasileira, visando se adaptar a uma gestao mais eficiente do erario publico e uma 
nova forma de pensar o papel do Estado, em 30 de dezembro de 2004, foi publicada 
a Lei Federal 11.079 (Lei das Parcerias Publico-Privadas). Com base na 
conceituagao das Parcerias Publico-Privadas (PPP's), este trabalho faz uma analise 
de sua estrutura no Brasil, em comparagao com as de outros paises, buscou-se 
desenvolver o tema para identificar os pontos falhos na legislagao brasileira, no que 
se refere a Lei Federal 11.079/04, e os pontos que necessitam serem analisados na 
contratagao de PPP's. Dessa forma, o trabalho fornece uma contribuigao para 
formagao de urn modelo de avaliagao de projetos de Parcerias Publico-Privadas 
para o Brasil, fornecendo assim, uma proposta para melhorar a gestao dos recursos 
publicos que se encontram tao escassos para aplicagao, em servigos publicos nao 
s6 no Brasil, como em todo o mundo. 
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1. INTRODUCAO 

A precaria situagao da infra-estrutura no Brasil e reflexo do baixo 

investimento realizado neste setor por parte do Poder Publico. 0 baixo investimento 

pode ser atribuido a relativa escassez de recursos publicos e a alteragao do papel 

do Estado ocorrida nas ultimas decadas. Com isso, procurou-se elevar a 

participagao do setor privado atraves de privatizagoes e de concessoes de servigos 

publicos. Concomitantemente, as mudangas na area de regulagao vern permitindo o 

aumento de investimentos e provisao de servigos. 

Neste novo cenario surge a ideia das Parcerias Publico-Privadas (PPP's) e 

com ela, novas formas de regulagao por parte do Estado. Segundo REZENDE: 

A transforma<;ao do Estado provedor em um Estado regulador traz importantes 
desafios para os pafses da regiao (America do Sui). E precise modificar a cultura 
burocratica, estabelecer novos padroes de gerenciamento das polfticas publicas, 
instituir novas formas de parceria e de controle social. E precise, acima de tudo, 
aumentar a transpar€mcia das a<;6es do governo, pois, embora a privatiza<;ao 
reduza o dispemdio publico, a regula<;ao impoe custos sociais que nem sempre 
sao facilmente percebidos. Quante maier for o espectro de quest6es a serem 
objeto da regula<;ao, maier sera a transfen§ncia para o setor privado de custos ate 
entao suportados pelo governo, o que ira exigir maier rigor na aferi<;ao de seus 
beneficiaries (REZENDE, 2001, p.31 ). 

As PPP's possibilitam que o Estado realize obras com recursos privados, ao 

mesmo tempo em que atividades, antes prestadas exclusivamente pelo Estado, tern 

a possibilidade de serem realizadas pelo setor privado. No entanto, para que isso 

acontega, e necessaria que parceiro privado e parceiro publico estabelegam uma 

relagao de confianga. Portanto, a falta de uma regulagao especifica, avaliagao e 

controle dos projetos de PPP's podem acarretar desconfianga entre as partes no 

cumprimento dos contratos, dificultando sua implementagao. 
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Como avaliar urn projeto de PPP? Parte-se da proposic;ao de que e precise 

definir urn esquema especifico de avaliac;ao para as PPP's, antes, durante e depois 

da sua implementac;ao, que satisfac;a a confiabilidade, viabilidade e seguranc;a do 

projeto entre os agentes participantes. 0 modele a ser utilizado no Brasil para o 

centrale das parcerias ainda nao esta bern definido, ha previsoes dispersas e 

diferenciadas nas legislac;oes de cada estado-membro da federac;ao. Desta forma, 

ainda falta urn modele de avaliac;ao e centrale das PPP's no Brasil. 

Uma avaliac;ao eficiente dos projetos de PPP's geraria maier conferta e 

seguranc;a aos agentes parceiros, ah3m de favorecer uma melhor gestae do erario 

publico, fatores estes, necessaries para que as obras publicas sejam realizadas com 

sucesso e eficiencia, minimizando os desperdicios de recursos aplicados em obras 

publicas interrompidas ou ainda que nem sairiam do papel, satisfazendo melhor as 

necessidades sociais como urn todo. 

0 objetivo deste trabalho e subsidiar a implementac;ao de urn modele de 

avaliac;ao de projetos de PPP's para o Brasil. No desenvolver deste trabalho estao 

abrangidas a conceituac;ao e as discussoes em volta da Lei das Parcerias Publico

Privadas no sentido de extrair as qualidades e defeitos identificados nesta lei e 

reuni-los. Em seguida, e realizada uma analise das criticas levantadas, comparando 

com exemplos praticos de outros paises que possuem instrumentos semelhantes as 

PPP's do Brasil. Par fim, sao reunidas as ideias levantadas de forma a buscar urn 

modele mais viavel, confiavel e seguro possivel, para ser usado nos projetos de 

PPP's no Brasil. 
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2. METODOLOGIA DO TRABLAHO DE CONCLUSAO 

Os objetivos especfficos serao abordados a partir de uma pesquisa 

explorat6ria segundo criterios de estudo de caso. 

0 inicio do trabalho conceitua Parceria Publico-Privada e identifica 

qualidades e falhas da Lei 11.079/04 atraves da extragao das discussoes te6ricas 

em torno da Lei das PPP's. Para melhor respaldar os pontes fortes e deficientes da 

lei, serao utilizadas as opinioes dos especialistas, a partir de artigos, livros e 

peri6dicos publicados sobre o assunto. 

Posteriormente, foram realizadas buscas a respeito do direito comparado, 

quanta a forma que as PPP's se apresentam e principalmente quanta ao seu 

controle e avaliagao, subsidiando o trabalho em exemplos praticos adotados pelos 

paises citados, no material de apoio, como paradigmas. 

Em um outre instante, buscou-se adaptar os modelos de sucesso e observar 

formas de evitar falhas semelhantes no Brasil atraves da comparagao com a 

legislagao brasileira. 

Por ultimo, buscou-se sugerir um modele viavel, seguro e confiavel de 

controle das PPP's ao Brasil atraves da reuniao das analises anteriores, 

identificando quais criterios devem ser considerados na contratagao das PPP's 

visando evitar riscos; e identificar uma forma de avaliar a gestae de uma PPP para 

que atenda aos principios de economicidade, de eficiencia e de eficacia. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Nesta parte do trabalho e realizada uma exposigao da origem das Parcerias 

publico-privadas, em seguida, e feita uma conceituagao de PPPs e expostas 

experiencias de PPPs no mundo em comparagao a concepgao de PPP no Brasil. 

Par fim, e analisado a avaliagao e controle e acompanhamento destes no Brasil. 

3.1. ORIGEM DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS 

Primeiro ve-se como se deu a origem das Parcerias Publico-privadas no 

mundo e depois no Brasil. 

3.1.1. No Mundo 

A PPP teve sua origem na Europa, sendo a lnglaterra sua preconizadora. 

Esta nova modalidade de concessao foi concebida no inicio dos anos noventa, mais 

precisamente durante o governo de Margareth Thatcher. A PPP surgiu como forma 

de enfrentar os desafios encontrados para fomentar os investimentos sem 

comprometer o orgamento. Logo, as PPP's se espalharam pelo mundo, GONZALEZ 

(2005, p.1) inform a que estas movimentaram "urn total de 200 bilh6es de d61ares ate 

o ana de 2003", de diversas formas e em diversos setores da economia. 

Segundo BORGES & PASIN (2003, p.175) "Urn dos paises que mais tern 

langado mao dessa nova forma de realizagao de empreendimento e a lrlanda, onde 

o National Development Plan (NDP) de 2000-2006 identificou a PPP como urn 

componente necessaria para a realizagao dos investimentos priorizados". 
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3.1.2. No Brasil 

As experiencias de parcerias entre o Setor Publico e o Setor Privado no 

Brasil nao sao tao recentes. Segundo GONZALEZ (2005, p.1 ), "Durante o periodo 

imperial, ferrovias e portos foram construidos com base em um sistema de parceria 

publico-privada que assegurava retorno atraente ao capital privado, nacional ou 

estrangeiro, investido nessas atividades. Esse sistema ficou conhecido como de 

garantia de juros". Porem, essa parceria provocou uma verdadeira drenagem dos 

cofres publicos. 

Segundo BORGES & PASIN: 

0 Brasil ja teve, em epocas antigas e recentes, praticas que poderiam ser 
definidas como PPP, em uma concepgao abrangente. Desde os tempos de 
colonia, passando pelo Imperio, as ordens e irmandades religiosas cuidam de 
assistencia social, cemiterios, orfanatos e educagao, recebendo dotagoes de 
cofres publicos e contribuigoes privadas. Sindicatos e 6rgaos de classe ou 
patronais tambem atuaram e ainda atuam assim. Empresarios recebiam tftulos de 
nobreza em fungao de investimentos em areas de atuagao do Estado. (BORGES 
& PASIN, 2003, p.179). 

Tambem podem ser vistas como exemplos de PPP as operac;oes da Usina 

Hidreletrica de ltaipu envolvendo parceria internacional, e a da Usina de 

Machadinho, na qual os demandantes de energia receberam o arrendamento da 

usina no Iugar de um contrato de garantia firme de compra da energia. 

Mais recentemente, conforme GONZALEZ (2005, p.1) "a adoc;ao da politica 

de privatizac;ao nao obteve o sucesso desejado pela Administrac;ao Publica, e, 

entao, na decada de 90, ainda no intuito de alcanc;ar o objetivo de custear apenas 

atividades fins, o Estado permitiu que a iniciativa privada gerisse setores mal 

explorados pela Administrac;ao Publica". lsso foi realizado atraves das concessoes 

comuns (1995). Seguinte a essa medida, surgiu a Lei das PPP's (2004). 
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3.2. ABORDAGEM CONCEITUAL 

A PPP e uma forma de administrar e dividir riscos e investimentos atraves de 

uma parceria entre o Setor Publico e o Setor Privado. 

As Parcerias Publico-Privadas (PPP) conforme define PEREIRA (2005 p.8): 

"Constituem uma modalidade de vinculo juridico entre entidades publicas e privadas, 

que assumem conjuntamente a realizagao de empreendimentos, servigos ou 

atividades de interesse publico - excluindo-se as atividades privativas do Estado -

com compartilhamento de riscos e financiamento privado com garantias estatais". 

Outro conceito e dado por BRITO & SILVEIRA: 

A PPP em seu sentido estrito e uma forma de provisao de infra-estruturas e 
servic;os publicos em que o parceiro privado e responsavel pela elaborac;ao do 
projeto, financiamento, construc;ao e operac;ao de ativos, que posteriormente sao 
transferidos ao estado. 0 setor publico torna-se parceiro na medida em que ele e 
comprador, no todo ou em parte, do servic;o disponibilizado. 0 controle do 
contrato passa a ser por meio de indicadores relacionados ao desempenho na 
prestac;ao do servic;o, e nao mais ao controle flsico-financeiro de obra (BRITO & 
SILVEIRA, 2005, p.8-9). 

0 Artigo 2° da Lei Federal no 11.079/04 define a Parceria Publico-Privada 

como um contrato administrative de concessao, que pode ser na modalidade 

patrocinada ou administrativa. 

A modalidade patrocinada seria o tipo de concessao de servigos ou obras 

publicas de que trata a Lei Federal no 8.987/95 (Lei das Concess6es) quando 

envolver, adicionalmente a tarifa cobrada dos usuarios, complementagao de receita 

pela autoridade publica em forma de contraprestagao pecuniaria. E exemplo uma 

concessao de uma rodovia em que a cobranga de tarifa nao seria suficiente para 
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recuperar o investimento e remunerar o capital, sendo assim necessaria uma 

complementagao de receita ou da tarifa pela autoridade publica para tornar o 

empreendimento viavel. 

Ja a modalidade de concessao administrativa, e o contrato de prestagao de 

servigos em que a administragao publica e a usuaria direta ou indireta, cabendo a 

ela o pagamento integral ao parceiro. Portanto, nessa modalidade, o regime 

predominante e a Lei de PPP, aplicando-se adicionalmente alguns dispositivos da 

Lei de Concess6es. BRITO & SILVEIRA (2005, p.14) mostra como exemplo: "seria 

caso de contratos de construgao, manutengao e gestae de hospitais e escolas 

publicas, em que, embora exista urn beneficiario (o cidadao), e a propria 

administragao a usuaria indireta do sistema, por ser ela a compradora do servigo 

prestado pelo parceiro privado. Nao ha, portanto, cobranga de tarifa do usuario". 

3.3. EXPERIENCIAS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS EM ALGUNS 

PAiSES 

Ao analisar alguns paises pelo mundo, podemos encontrar exemplos de 

sucesso e de insucesso em Parcerias Publico-Privadas. 

3.3.1. Exemplos de Parcerias Publico-Privadas Mal Sucedidas 

Nas Filipinas, segundo ALVARENGA (2004, p.2) "em virtude de crise 

cambial asiatica dos anos 90, a NAPOCOR, entidade de utilidade publica acumulou 

uma divida de 9 bilhoes de d61ares, decorrentes de contratos tipo PPP. A divida 

recaiu sobre o Estado (ou seja, os contribuintes)". 
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0 risco cambial neste caso, ou nao foi bem pre"tjsto, ou nao foi eficaz. 

lmportante notar que os contratos de PPP costumam ser de longos prazos, sofrendo 

assim efeitos diversos das variagoes na economia. 

No Kazaquistao, conforme ALVARENGA (2004, p.2) "o Estado ofereceu 

margem de lucro de 25% a empresa Almaty Power Consolidated (subsidiaria da 

Tractebel), sem que houvesse qualquer consideragao sobre o exagero da garantia. 

86 restaram duas solugoes: aumento de tarifas (com exclusao social) ou cobertura 

da diferenga pelo Estado (com reflexo financeiro e tributario)". 

0 contrato de parceria deve se estabelecer em estudos de viabilidade do 

projeto, em comparagao projetos de construgao apenas pelo Estado e projeto de 

construgao em parceria. A prestagao pecuniaria do Estado tambem deve ser 

estabelecida em estudos de viabilidade. Neste caso, houve falhas nestas previsoes. 

Na Uganda, segundo ALVARENGA (2004, p.3) "a empresa Nile Power, 

subsidiaria da americana AES, fez contrato de 30 anos com a agencia publica do 

setor eletrico ( Ugande Electricity Board) para construir e administrar a us ina 

hidreletrica de Bujagali, com financiamento da IFC- International Finance Corporation 

(vinculada ao Banco Mundial)". 0 contrato estava vinculado a produgao da usina e 

nao ao que estava sendo consumido de energia dela produzido. Como a usina tera 

uma produgao superior a demanda local, o Estado de Uganda tera que cumprir com 

a obrigagao de remunerar a empresa privada pela geragao da energia 

desnecessaria durante os 30 anos do contrato, a nao ser que Uganda consiga 

exportar energia para os paises vizinhos. Revela-se neste caso um risco de 

demanda nao considerado no contrato inicial em prejuizo do Estado. 

Um outro exemplo vem da Africa do Sui, onde segundo ALVARENGA (2004 

p.3) "uma subsidiaria da empresa Saur, do setor de agua, celebrou um contrato de 
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PPP com generosa clausula de renegociac;ao, que previa reajustes dos termos 

contratuais nos casos em que os retornos financeiros ficassem abaixo ou acima de 

determinada faixa". Em 2001 essa clausula permitiu que a empresa fizesse urn 

brusco aumento de 15% nos prec;os e reduziu suas obrigac;oes de expandir 

investimentos. 

E importante fazer a divisao de riscos no contrato de parceria, sem que, no 

entanto os riscos permanec;am todos com o Poder Publico. 

Urn caso problematico e o de Portugal, que conforme BRITO & SILVEIRA 

(2005, p.1 0) "enfrenta atualmente series problemas para honrar os compromissos de 

PPP resultantes dos contratos de rodovias em pedagio-sombra (em que nao ha 

cobranc;a do usuario)". ALVARENGA (2004, p.3) mostra que "as despesas que 

Portugal devera enfrentar em 2005 sao da ordem de 500 milhoes de euros e, em 

2007, passarao para 800 milhoes de euros, o que representa 40% mais do que e o 

atual orc;amento do Institute de Estradas de Portugal para a construc;ao e 

manutenc;ao de todas as outras estradas". 

Sendo assim, para BRITO & SILVEIRA (2005, p.10) "a crenc;a de que a PPP 

representa a superac;ao definitiva da restric;ao fiscal ao financiamento de 

investimentos publicos e, portanto, erronea". 

Porem nem sempre e assim, podemos tambem encontrar exemplos bern 

sucedidos. 

3.3.2. Exemplos de Parcerias Publico-Privadas Bern Sucedidas 

Na lnglaterra se encontram experiencias mais positivas. SODRE (2004, p.2) 

mostra que "de 1992 a 2002, ja foram executados 564 projetos de Private Finance 
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Initiative, sendo que destes, 75% foram concluidos dentro do prazo, e 80% dentro do 

orgamento previsto, contra um percentual muito baixo das obras realizadas de forma 

convencional, totalizando um investimento de US$ 54 bilhoes, com excelentes 

numeros em relagao a satisfagao dos usuarios". Apesar de alguns problemas serem 

constatados, como afirma ALVARENGA (2004, p.2): "Na lnglaterra ha inumeros 

problemas com enriquecimento ilicito par meio de renegociagoes contratuais 

duvidosas, servigos de ma qualidade na area da saude e bilhetes caros e atrasos no 

metro de Londres". 

No entanto, conforme SODRE (2004, p.2) "o governo britanico, no intuito de 

retomar os objetivos das parcerias, realizou algumas mudangas que tornaram mais 

rigorosos os meios de controle estatal", atingindo com isso maior sucesso. 

Outros exemplos bem sucedidos podem ser encontrados mais 

frequentemente na Europa, onde o modelo de PPP foi largamente utilizado, 

principalmente em relagao a construgao e revitalizagao de rodovias. 

Em paises como a lrlanda, as inversoes realizadas em investimentos nas 

estradas foram recuperadas em grande parte pela cobranga de pedagios. Na 

Polonia conforme BORGES & PASIN (2003, p.176) "as leis foram revistas para 

permitir concessoes de rodovias pedagiadas", o mesmo ocorreu na Hungria. 

Ha exemplos de PPP tambem em outros setores, como construgao de 

estagao de tratamento de esgoto na Eslovenia, e a modernizagao do setor de 

telecomunicagoes da Republica Tcheca. 

Na America do Sui, segundo BORGES & PASIN (2003, p.178) "o Chile foi o 

pais sui-americana onde mais se utilizou a PPP em seu sentido amplo. Nesse pais, 

o modelo de concessoes de servigos publicos e de infra-estrutura passou a vigorar 

em multiplos setores a partir de 1990". 
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Portanto, o modele de PPP, apesar de abrir uma perspectiva de maiores 

investimentos em infra-estrutura aos parses num cenario de restric;ao orc;amentaria 

da administrac;ao publica, envolve muitos riscos que necessitam de muito estudo, 

caso a caso, em cada projeto, para serem evitados, ah§m de se criar uma estrutura 

de controle bastante eficiente sabre o andamento dos projetos. 

3.4. CONCEPCAO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO BRASIL 

A gestae publica vern sofrendo alterac;oes a partir da decada de 1980, 

visando se adequar a uma nova forma de pensar o papel do Estado. lsso se deve 

em grande parte as crises orc;amentarias do setor publico, que a maioria dos parses 

de todo o mundo passaram. 

0 Estado perde cada vez mais sua func;ao de investidor passando a urn 

papel de regulamentador. Como conseqO€mcia, percebemos a infra-estrutura 

economica no Brasil em situac;ao precaria devido a falta de investimentos elevando o 

chamado "Gusto Brasil". Conforme MARTINS & CAIXETA FILHO (1998, p.14), o 

"Gusto Brasil e reflexo da queda dos investimentos publicos que vern acontecendo 

desde a decada de oitenta, em 1993, representavam menos da metade (43%) dos 

investimentos realizados em 1980". 

3.4.1. Legislac;ao Brasileira 

A legislac;ao brasileira foi moldada por esse processo. Ja nos anos 80 o 

Brasil passa por reformas direcionadas para o mercado. Nos anos 90 foi institurdo o 

Programa Nacional de Desestatizac;ao. Ainda nesse sentido, foram editadas as Leis 
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de Concessao de Servi<;os Publicos (Lei Federal no 8.987/95 e 9.074/95) e criadas 

as Agencias Reguladoras (Lei Federal no 9.427/96). 

Em 1998, destaca-se a Reforma Administrativa, consagrada pela Emenda 

Constitucional no 19/98, que intentou substituir o antigo modelo burocratico por uma 

nova Administra<;ao Publica Gerencial, focada nos resultados e nao mais no controle 

rigido dos procedimentos, ah§m de estabelecer a possibilidade de conten<;ao de 

despesas com pessoal, regulamentada pela Lei Federal no 980/99 e a Lei 

Complementar n° 101/00, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A Lei Federal no 11.079/04 de 30 de dezembro de 2004 que regulamenta as 

Parcerias Publico-Privadas foi aprovada ap6s grandes discussoes e modifica<;oes do 

Projeto de Lei n° 2.546/03. Para ALVARENGA (2005, p.1) a nova lei nao constitui 

novidade, ela foi apenas uma forma de "flexibilizar a legisla<;ao existente afastando, 

aqui e ali, esta modalidade de contrato das regras gerais de direito publico, 

aproximando os contratos, tanto quanto possivel, das regras gerais de direito 

privado". Ainda ALVARENGA afirma: 

Contratos de obras publicas realizadas sob a egide desta Lei 11.079/04, 
continuam a ser contratos de obra publica, bem como as concess6es de servi<;os 
publicos continuam a ter a mesma natureza. A ressalva e que, quando submetida 
ao regime desta lei, terao regras especiais. Nao se cria com esta lei um novo tipo 
de contrato, nao ha um Contrato de Parceria Publico Privada, como parte da 
doutrina equivocadamente afirmou. Ha, sim, um contrato de concessao sob o 
regime juridico de Parceria Publico Privada, ou seja, ha um regime juridico 
excepcional que traz novas regras e novas situa<;6es de disposi<;ao sobre 
contratos de concessao cuja tipologia ja se encontra definida no Direito 
Administrative brasileiro (ALVARENGA, 2005, p.3). 

Urn dos pontos mais importantes da nova lei se refere a contrapresta<;ao 

sao aspectos distintos da legisla<;ao ate entao vigente: a cria<;ao de sociedade de 
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prop6sito especffico (Art. 9°), os aspectos funcionais da concorrencia (Arts. 10 e 12); 

a instituigao ou utilizagao de fundos especiais, livres de contingenciamento 

orgamentario e blindados contra as regras gerais de cn§dito publico (Arts. 8°, II, 16 a 

21); o patrocinio publico de concessao ate o limite de 70% (setenta por cento) sem 

autorizagao legislativa (Art. 10 § 3°) e a execugao direta dos creditos do parceiro 

privado (Art. 18 § 4 °) e o emprego preferencial de mecanismos extrajudiciais de 

resolugao de conflitos (Art. 11,111). 

3.4.2. Estruturagao das Parcerias Publico-Privadas no Brasil 

Encontramos, atualmente, as seguintes formas de concessoes e sua relagao 

de gastos pelo setor publico e pelos usuaries do servigo e de riscos entre o parceiro 

publico e o parceiro privado: 

TABELA 1 - TIPO DE CONTRATO E SUA RELA<;AO DE GASTOS E RISCOS PELO SETOR PUBLICO, 
SETOR PRIVADO E PELOS USUARIOS DOS SERVI<;OS 

Obra publica e formas de concessao 
Pagara pelos servic;:os? Tera riscos? 

parceiro publico usuaries parceiro publico parceiro privado 

Servic;:o Publico Sim Nao Sim Nao 
Concessao comum Nao Sim Nao Sim 

Concessao Patrocinada Sim Sim Sim Sim 
Concessao Administrativa Sim Nao Sim Sim 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

Pela tabela, nota-se que o usuario apenas arcara com certo custo nos casos 

de concessao comum e concessao patrocinada, que pode ser, por exemplo, a 

cobranga de pedagio em uma rodovia. No entanto sabe-se tambem, que o setor 

publico vez ou outra se confundira com o usuario, pois muitas vezes sera o setor 

publico, direta ou indiretamente, o usuario. Seria o caso, por exemplo, de um 

contrato de parceria com uma empresa privada para a construgao e manutengao de 

um presidio. 
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No que se refere aos riscos, nas modalidades de PPP (concessao 

patrocinada e administrativa) os riscos sao compartilhados, enquanto que na 

concessao comum o risco e todo do setor privado. Ja no servigo publico, o risco e 

todo do setor publico. 

A estruturagao de uma PPP segue as caracterfsticas de um Project Finance, 

que conforme FINNERTY (1996) citado por BRITO & SILVEIRA (2005, p.11) "e uma 

forma de financiamento de um investimento de capital economicamente separavel, 

que tem no fluxo de caixa do projeto a fonte de pagamento dos emprestimos e do 

retorno do capital investido", para isso, investidores e patrocinadores constituem 

uma sociedade de prop6sito especffico (SPE) - que e obrigat6ria no caso de um 

projeto de PPP - cujos ativos e obrigagoes estao fora do balango dos acionistas, 

limitando sua responsabilidade aos capitais aportados no projeto. 

A operagao da PPP envolve um emaranhado de contratos, os quais podem 

ser esquematizados no quadro seguinte: 
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QUADRO 1 - ESQUEMATIZA<;AO DA ESTRUTURA DAS RELA<;OES COM A SPE 

FONTE: BORGES (2005, SLIDE.?) 

Portanto, a Sociedade de Prop6sito Especifico (SPE) estara se relacionando 

atraves de contrato com o contratante (concedente), construtoras, operadores, 

bancos, investidores, seguradoras e usuaries quando a modalidade for a concessao 

patrocinada. 0 controle sobre as atividades da PPP deve estar atento a todas essas 

relag6es. 

Na contratagao de PPP, conforme o artigo 4° da Lei 11 .079/04 os seguintes 

principios e objetivos devem ser seguidos: 

Eficiencia no cumprimento das missoes do Estado e no emprego dos recursos da 
sociedade; 

Respeito a interesses e direitos dos destinatarios dos servigos e dos entes 
privados incumbidos de sua execugao; 

lndelegabilidade das fungoes de regulagao , jurisdicional , do exercicio do poder de 
polfcia e de outras atividades exclusivas do Estado; 
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Responsabilidade fiscal na celebra<;ao e execu<;ao das parcerias; 

Transparencia dos procedimentos e das decisoes; 

Reparti<;ao objetiva de riscos entre as partes e 

Sustentabilidade financeira e vantagens s6cio-econ6micas dos projetos de 
parceria (art. 4° da LF 11.079/04). 

No que se refere ao financiamento das obras e a possibilidade de que as 

PPPs levem o Estado para uma crise fiscal, notamos que, conforme consta no Art. 

27 da Lei das PPPs, as operac;oes de cn§dito efetuadas por empresa publica ou 

sociedades de economia mista controladas pela Uniao nao poderao exceder a 70% 

do total das fontes de recursos financeiros da Sociedade de Prop6sito Especifico, 

sendo que para as areas das regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o lndice 

de Desenvolvimento Humane (IDH) seja inferior a media nacional, essa participac;ao 

nao podera exceder a 80%. Quando houver participac;ao de entidades fechadas de 

previdencia complementar, esses numeros sobem para 80% e 90% nos casos de 

IDH inferior a media nacional. 

Conforme ALVARENGA: 

lnvestir o Estado ate 90% dos recursos e uma op<;ao que nao impede que o 
parceiro privado arque com a maier parte ou ate o total dos investimentos. 0 fate 
nao desnatura o chamado contrato administrative de concessao patrocinada. 0 
que caracteriza a concessao patrocinada e a remunera<;ao parcial ou total dos 
servi<;os que vierem a ser prestados, pelos cofres publicos (ALVARENGA, 2005, 
p.9-1 0). 

0 artigo 22 da Lei das PPPs estabeleceu limites maximos para 

comprometimento dos orc;amentos publicos na celebrac;ao de contrato de PPP, o 

qual s6 podera ser firmado se: 
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A soma das despesas de carater continuado derivadas do conjunto das parcerias 
ja contratadas nao tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da Receita 
Corrente Liquida do exercicio e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 
10 ( dez) a nos subseqOentes, 

Nao excedam a 1% (um por cento) da Receita Corrente Liquida projetada para os 
respectivos exercfcios (art. 22° da LF 11.079/04). 

Alem disso, a artigo 2° veda os contratos de PPP cujo: 

Valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milh6es de reais); 

0 periodo da presta9ao do servi90 seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 

Tenha como objeto unico o fornecimento de mao-de-obra, o fornecimento e 
instala9ao de equipamentos ou a execu9ao de obra publica (art. 2° da LF 
11.079/04). 

0 prazo de vigemcia do contrato de PPP, compatfvel com a amortizagao dos 

investimentos realizados, nao sera inferior a 5 (cinco) nem superior a 35 (trinta e 

cinco) anos, incluindo eventual prorrogagao (Art. 5, 1). 

Ainda devera ser observado nos processes licitat6rios das PPP, (art. 10, II), 

a elaboragao de estimativa do impacto orgamentario-financeiro nos exerclcios em 

que deva vigorar o contrato de parceria publico-privada. Tambem precisa estar de 

acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Segundo BRITO & SILVEIRA (2005, p.15), a Lei das PPPs tambem obriga a 

"vinculagao do pagamento da contraprestagao publica a disponibilizagao do servigo", 

ou seja, o desembolso publico s6 se inicia quando o servigo comega a ser prestado. 

Se intenta com isso evitar um comprometimento de receitas futuras para o 

orgamento publico. Porem, como afirma ALVARENGA (2004, p.7), "0 anexo a que 

se refere o § 1° do artigo 4° da Lei da Responsabilidade Fiscal preve metas anuais, 

valores, receitas, despesas, resultados e montante da dfvida publica para o exerclcio 

a que referirem e para os dois seguintes". Sendo assim, o mesmo afirma: "Supondo-
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se que a obra ou implantagao do servigo demore tres anos e a amortizagao s6 vai 

iniciar depois de concluida a obra ou efetiva implantagao do servigo, simplesmente a 

divida assumida pelo ente publico nao vai aparecer, porque nao haverc~ pagamento 

nem no primeiro exercicio a que se refere as metas nem nos dois seguintes". 

Cria-se, dessa forma, uma conclusao de que, quando o projeto for aprovado, 

o mesmo nao tera nenhum impacto nos periodos abrangidos pela LRF, e, portanto, 

conforme ALVARENGA (2004, p.7), "vai ser possfvel, legalmente, comprometer 

trinta anos ou mais sem nenhum compromisso ou responsabilidade de parte dos 

governantes do memento em que tal compromisso for firmado". 

A fixagao do limite mfnimo de R$ 20 milhoes para um projeto de PPP, 

segundo BRITO & SILVEIRA (2005, p.13-14) "teve como objetivo afastar a 

possibilidade de que servigos de baixo valor contratual, contratados normalmente 

pela Lei Federal no 8.666/1993, viessem a ser licitados como PPP", isso se deve aos 

elevados custos de transagao que a estrutura de PPP exige. 

Conforme o artigo 8° da Lei Federal no 11.079/04, as obrigagoes pecuniarias 

contrafdas pela Administragao Publica em contrato de parceria publico-privada 

poderao ser garantidas mediante: 

vincula<;ao de receitas, observado o disposto no incise IV do artigo 167 da 
Constitui<;ao Federal; 

institui<;ao ou utiliza<;ao de fundos especiais previstos em Lei; 

contrata<;ao de seguro-garantia com companhias seguradoras nao controladas 
pelo Poder Publico; 

garantia prestada por organismos internacionais ou institui<;6es financeiras nao 
controladas pelo Poder Publico; 

garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 
finalidade e outros mecanismos admitidos em Lei (art. soda LF 11.079/04). 
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Em relac;ao a vinculac;ao de receitas, que se refere o Art. 8°, da forma como 

esta exposta, segundo ALVARENGA (2004, p.B), a mesma "nao contempla a 

hip6tese de constituic;ao de fundo para as finalidades pretendidas pela Lei das PPP". 

Urn outro mecanisme de garantia e a criac;ao de urn fundo garantidor de 

parcerias (FGP) ou empresa estatal criada para essa finalidade. A criac;ao, 

administrac;ao e gestao do FGP serao feitas por instituic;oes financeiras controlada, 

diretas ou indiretamente pela Uniao. 

No Brasil, tal fundo foi formalmente constituido no dia 27 de janeiro de 2006, 

o mesmo, conforme consta na FOLHA DE SAO PAULO (2006, p.B3), "tera ac;oes do 

Banco do Brasil, da Eletrobras e da Companhia Vale do Rio Doce e sera 

administrado pelo Banco do Brasil, mas dentro de clausulas contratuais que o 

tornam totalmente protegido de qualquer influencia politica". 

A Lei Federal no 11.079/04 ainda define as competencias do 6rgao gestor de 

parcerias publico-privadas, a ser instituido por decreta. 0 mesmo sera, conforme 

exposto por BRITO & SILVEIRA: 

Composto por representantes do Ministerio do Planejamento, Orc;amento e 
Gestae (MP), do Ministerio da Fazenda (MF) e da Casa Civil da Presidencia da 
Republica, sob a coordenac;ao do MP, o 6rgao gestor tern a competencia de 
definir os servic;os a serem contratados por meio de parcerias, disciplinar os 
procedimentos para a celebrac;ao dos contratos, autorizar abertura de licitac;ao, 
aprovar seu edital e apreciar os relat6rios de execuc;ao dos contratos (BRITO & 
SILVEIRA, 2005, p.16). 

A Lei das PPP's exclui da definic;ao de contrato de PPP as concessoes 

comuns, ou seja, as concessoes de servic;os ou obras publicas de que trata a Lei 

Federal no 8.987/95 que nao envolverem contraprestac;ao pecuniaria do parceiro 

publico ao parceiro privado. 



20 

0 novo conceito de PPP abre uma nova perspectiva de investimentos de 

infra-estrutura no Brasil pelo setor privado em projetos inviaveis para realiza~ao 

apenas pelo setor publico, em um modelo alternative a politica de privatiza~oes. 

3.5. PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS EM ALGUNS PAfSES X PARCERIAS 

PUBLICO-PRIVADAS NO BRASIL 

A lei brasileira sobre as PPPs ainda deixa a desejar em rela~ao as 

obriga~oes dos parceiros. Para que se tenha maior confiabilidade e seguran~a no 

processo de contrata~ao de uma PPP, e preciso que as obriga~oes e os riscos 

decorrentes do andamento do processo estejam claros no contrato. 

Ao comparar o modelo brasileiro ao portugues, ALVARENGA observa que: 

A defini<;ao da parceria publico-privada (artigo 2°) no diploma portugues afirma 
que os parceiros privados se obrigam, de forma duradoura, perante o parceiro 
publico, a assegurar o desenvolvimento de uma atividade tendente a satisfa<;ao 
de uma necessidade coletiva, e em que o financiamento e a responsabilidade pelo 
investimento e pela explora<;ao incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro 
privado. Da defini<;ao brasileira nao consta nenhuma obriga<;ao (ALVARENGA, 
2004, p.9). 

Alem disso, o modelo portugues define claramente as finalidades, 

responsabilidades e riscos de cada parceiro, ja no modelo brasileiro nao. 

Conforme as Diretrizes para Parcerias Publico-Privadas bem-sucedidas da 

Comissao Europeia, citada por ALVARENGA (2004, p.2): "sao riscos que podem ser 

dificeis de especificar antecipadamente nas condi~oes contratuais: 1. Risco de 

demanda ou volume; 2. Elementos do risco do processo legal; 3. Estruturas e 

mecanismos de pagamento; 4. Custos de manuten~ao afetados pela demanda ou 
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pelo volume de utilizagao; 5. Propostas de financiamento; 6. Clausulas de 

remuneragao e rescisao e 7. Risco de mudanga na legislagao". 

Apesar de ser dificil prever antecipadamente estes riscos, e preciso definir 

como eles serao avaliados no decorrer do projeto, ou seja, e preciso que a lei faga a 

distingao entre os diversos tipos de risco e defina como eles serao avaliados. 

Urn dos riscos mais importantes eo risco de demanda, que no caso de PPP, 

normalmente e compartilhado entre parceiro publico e privado, diferente das 

concessoes comuns, onde era risco apenas do parceiro privado. Como o parceiro 

publico garante certa rentabilidade, uma queda na demanda de uma concessao 

pode comprometer o orgamento. 

Urn outro risco com o qual se deve tamar grande cuidado se refere a 

mudangas na legislagao. Par ser urn contrato Iongo, os parceiros precisam de 

seguranga nos contratos para que possam investir. Segundo BRITO & SILVEIRA 

(2005, p.13) "Contratos muito longos podem ser bastante inflexiveis, caso nao sejam 

previstos mecanismos de revisao peri6dica". 

A lei brasileira, portanto, abre espago para que contratos mal elaborados 

possam ser assinados, como observa ALVARENGA: 

Na afoiteza de dourar a pilula para os investidores, a lei brasileira nao procurou 
adotar mecanismos que possam solidamente evitar os mesmos problemas 
enfrentados pelo Reine Unido e Portugal, entre outros, nem de corre9ao das 
eventuais dificuldades que poderao decorrer dos fatores apontados nas Diretrizes 
do Seminario de Bruxelas, com base em experiencia concreta, tres anos antes da 
lei brasileira (ALVARENGA, 2005, p.4). 



22 

3.6. AVALIACAO E CONTROLE DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO 

BRASIL 

Muitos fatores devem ser levaqos em conta pela administra9ao publica ao 

decidir se urn projeto sera realizado pelas regras da PPP. Para BRITO & SILVEIRA 

(2005, p.9) "ha determinados empreendimentos que resultariam em urn elevado 

premia por transferencia de riscos ao setor privado, nao sendo, portanto, adequados 

a PPP". Alem disso, "ha que levar em conta se o projeto sera motivado por razoes 

de eficiencia na presta9ao do servi9o e no uso dos recursos publicos, e nao pela 

aparente solu9ao do problema do financiamento". 

Portanto, a ideia que traz urn projeto de PPP e mais profunda do que o 

simples problema de financiamento, alem dar a possibilidade de a administra9ao 

publica se esquivar da restri9ao or9amentaria o que se intenta com a PPP e tornar 

urn projeto viavel ao livrar sua gestao de recursos da burocracia e da rna gestao 

publica. Porem, sabe-se que contratos de PPP envolvem custos elevados em sua 

estrutura9ao, licita9ao e posterior controle, que devem ser considerados ao avaliar 

urn projeto. Outro problema que se cementa, e a eficiencia da aloca9ao social, o 

controle externo das PPP deve estar atento a esse ponto para nao permitir que o 

setor privado, ao estar prestando urn servi9o publico, nao confunda eficiencia 

produtiva com aloca9ao socialmente eficiente. 

0 aspecto fundamental na obten9ao dos ganhos de eficiencia e a adequada 

aloca9ao de riscos entre o setor publico e o privado. Segundo BRITO & SILVEIRA 

(2005, p.14) "nos contratos administrativos em geral, regidos pela Lei Federal 

8.666/1993, o poder publico area com o onus integral desses riscos, cabendo ao 
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ente privado assumir apenas os riscos referentes a alea economica ordinaria. A lei 

de PPP permite, portanto, que a alocac;ao de riscos seja feita contratualmente, o que 

e uma importante inovac;ao no direito administrative brasileiro". 

3.6.1. Estudo de Viabilidade 

0 TCE do Estado de Sao Paulo (2005, p.21) considera necessarias metas 

de execuc;ao na contratac;ao de PPP de "princfpios de economicidade (minimizar o 

custo dos recursos utilizados, priorizando a qualidade), de eficiemcia (relacionar os 

bens e servic;os produzidos aos utilizados para a sua produc;ao) e de eficacia 

(comparac;ao entre os resultados pretendidos e os obtidos em projetos e 

programas)". Sendo que assim, "deve haver uma combinac;ao equilibrada de custo e 

qualidade, a partir de urn projeto de viabilidade que considere os beneficios da 

eficacia, inovac;ao e manutenc;ao da prestac;ao dos servic;os, inclusive com enfase 

nos aspectos s6cio-econ6micos envolvidos e estime, para efeitos comparatives, os 

gastos necessaries". Para isso, deveriam ser consideradas duas possibilidades: urn 

projeto custeado integralmente pelo setor publico e outro integralmente pelo setor 

privado. 

Os estudos de viabilidade, realizados pelo Orgao Gestor de Parcerias, 

deverao analisar urn projeto da prestac;ao do servic;o somente pelo setor publico com 

outros realizados atraves de parceria, seja concessao comum, patrocinada ou 

administrada, englobando estes dois ultimos no conceito de PPP. Seguindo essa 

respectiva ordem, nao sendo o Estado capaz de realizar o servic;o sozinho, analisa

se a concessao comum, nao sendo viavel o empreendimento pela concessao 

comum, analisa-se as concessoes patrocinadas e administrativas, dependendo de 

cada caso. 
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Nesses estudos de viabilidade, alem do aspecto financeiro de gastos, deve 

ser analisada a economicidade, a eficacia, a efici€mcia, a capacidade de inovac;ao e 

manutenc;ao dos servic;os publicos, os aspectos s6cio-econ6micos e principalmente, 

os riscos envolvidos. Dados esses que servirao de base para o contrato de parceria 

e que constarao na minuta do edital de licitac;ao. 0 uso deste instrumento para o 

TCE do Estado de Sao Paulo (2005, p.21), pode ser interpretado como objetivo de 

"gastar menos, gastar bern e com sabedoria", acrescenta-se ainda: satisfazendo as 

necessidades dos usuaries. 
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3.6.2 . Escolha da Forma 

A escolha da forma do contrato se dara conforme o seguinte quadro: 

QUADRO 2 - FLUXOGRAMA DA ESCOLHA DA FORMA DO CONTRATO DE SERVI<;O PUBLICO OU 
SERVI<;O PUBLICO PRECEDIDO DE OBRA PUBLICA 

Objeto de interesse 
pt:1blico0 

E permitido e viavel para ser rea lizado apenas pelo 
tor privaclo. assumindo este todos os ri scos? 

, ...................................... . . . . . 

....................... Ha condi<;oes de ser por via de 
cessao patroc inada0 

Patrocinada 
· Corlc~ssao' ·· ~ 

Administrativa 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

Portanto, pede-se que se fac;a uma avaliac;ao das duas formas de projeto 

(publico e privado), levando em conta os aspectos ja mencionados, para que se 
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chegue a uma conclusao sabre qual seria mais viavel, a partir disso sera possivel 

distinguir de que forma o projeto deve seguir, se deve ser PPP ou nao. 

Segundo BRITO & SILVEIRA (2005, p.11), "a opgao pela contratagao por 

meio de PPP, em oposigao a contratagao convencional de obra e servigos publicos, 

deve ser feita quando resultar em ganhos de eficiencia e melhor relagao custo-

beneficia". 

Ha ainda mais restrigoes quanta a contratagao de concessao nos moldes de 

PPP, como se pode notar na Lei Federal no 11.079/04: 

A Uniao somente poderc:3 contratar parceria publico-privada quando a soma das 
despesas de carater continuado derivadas do conjunto das parcerias ja 
contratadas nao tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita 
corrente llquida do exercicio, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 
(dez) anos subsequentes, nao excedam a 1% (um por cento) da receita corrente 
liquida projetada para os respectivos exercicios (art. 22° da Lei Federal 
11.079/04). 

Este artigo visa inibir o uso descontrolado dos recursos publicos na 

contratagao de parcerias, exigindo que os gastos publicos em PPP sejam planejados 

com antecedencia e nao extrapolem o orgamento. 0 controle desses dispendios e 

de inteira competencia do Senado Federal e da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN). Portanto, na fase intermediaria ao langamento do edital e a criagao da 

Sociedade de Prop6sito Especifico (SPE), a Administragao Publica direta e indireta e 

demais entidades controladas pelo ente, que pretendem assinar contratos de PPP, 

deverao encaminhar ao Senado Federal e a STN informagoes necessarias para o 

cumprimento das questoes relativas aos limites impastos a sua Receita Corrente 

Liquida. 
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3.6.3. Condig6es para Abertura de Edital de Licitagao Publica 

No que se refere a fixagao das condig6es ao certame licitat6rio, que envolve 

a PPP, segundo PESTANA (2007, p.15) ao analisar o art.10o da Lei das PPP's, nos 

diz que deve envolver: "a) os motivos que justificam a parceria; b) os recursos 

financeiros envolvidos e suas repercuss6es; c) a participagao da sociedade civil na 

parceria; d) o cuidado com o meio-ambiente; e e) a cautela com a disposigao da 

coisa publica". 

0 texto da Lei Federal n° 11.079/04 no seu art.1 oo exige como condigao da 

abertura do processo licitat6rio os seguintes procedimentos previos: autorizagao da 

autoridade competente, elaboragao de estimativa do impacto orgamentario

financeiro, consulta publica e licenga ambiental previa. 

a) Autorizagao da autoridade competente 

Fundamentada em estudo tecnico que demonstre a conveniencia e a 

oportunidade da contratagao, mediante identificagao das razoes que justifiquem a 

opgao pela forma de parceria publico-privada, provocando assim a necessidade do 

interesse publico e a demonstragao da impossibilidade de se realizar o contrato de 

outro modo e ainda que as despesas criadas ou aumentadas nao afetem as metas 

de resultaaos fiscais na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo seus efeitos 

financeiros, nos periodos seguintes, serem compensados pelo aumento permanente 

de receita ou pela redugao permanente de despesa, garantindo assim o nao 

comprometimento do orgamento. 
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b) Elaborac;ao de estimativa do impacto orc;amentario-financeiro 

Sera necessaria a elaborac;ao de estimativa do impacto orc;amentario

financeiro, nos exercicios em que deva vigorar o contrato de parceria publico

privada, alem da declarac;ao do ordenador da despesa de que as obrigac;oes 

contraidas pela Administrac;ao Publica no decorrer do contrato sao compativeis com 

a lei de diretrizes orc;amentarias e estao previstas na lei orc;amentaria anual. 

Devera tambem ser realizada uma estimativa do fluxo de recursos publicos 

suficientes para o cumprimento, durante a vigencia do contrato e por exercicio 

financeiro, das obrigac;oes contraidas pela Administrac;ao Publica e seu objeto estar 

previsto no plano plurianual em vigor no ambito onde o contrato sera celebrado. 

Ainda, as concessoes patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 

remunerac;ao do parceiro privado for paga pela Administrac;ao Publica dependerao 

de autorizac;ao legislativa especifica. 

c) Consulta publica 

Outra condic;ao para a abertura do processo licitat6rio e a submissao da 

minuta de edital e de contrato a consulta publica, que sera publicado na imprensa 

oficial, em jornais de grande circulac;ao e por meio eletronico e devera informar a 

justificativa para a contratac;ao, a identificac;ao do objeto, o prazo de durac;ao do 

contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo minima de 30 (trinta) dias para 

recebimento de sugestoes, cujo termo dar-se-a pelo menos 7 (sete) dias antes da 

data prevista para a publicac;ao do edital. Apesar de nao constar na lei, seria 

importante que aspectos relacionados aos riscos ja estivessem presentes nesta 
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minuta, inclusive definindo os responsaveis por cada risco, seus direitos e 

obrigagoes perante 0 usuario, que e 0 mais interessado. 

d) Licen<;:a ambiental 

Outra condi<;:ao e a licen<;:a ambiental previa ou expedi<;:ao das diretrizes para 

o licenciamento ambiental do empreendimento sempre que o objeto do contrato 

exigir. Esta condi<;:ao ameniza o risco ambiental, o qual poderia ser o responsavel 

pela paralisagao de uma obra, por exemplo. No entanto, outros meios ainda devem 

ser analisados para que fatores, que possam ocorrer posteriormente ao inicio do 

contrato, venham a prejudicar o meio ambiente e causar a paralisagao do 

empreendimento. Este controle deve ser em carater continuo. 

3.6.4. Abertura do Edital de Licita<;:ao 

Todo procedimento ate entao, partindo do reconhecimento do interesse 

publico, planejamento do projeto, estudo de viabilidade, escolha da forma que sera 

celebrado o contrato e abertura de licita<;:ao, no ambito da Uniao, sera realizado pelo 

6rgao Gestor de Parcerias Publico-Privadas, no ambito dos Estados, Distrito Federal 

e Municipios, pelo 6rgao competente que for criado. Sendo que o que esta disposto 

no artigo 22 da Lei Federal no 11.079/04 sera de competencia do Senado Federal e 

da STN. 

0 instrumento convocat6rio estara submisso as normas da Lei das PPP's e 

tambem e tambem ao disposto na Lei das Concessoes. Portanto, esse instrumento 

contera: 
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I - o objeto, metas e prazo da concessao; 

II -a descri<;ao das condi<;6es necessarias a presta<;ao adequada do servi<;o; 

Ill - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licita<;ao e 
assinatura do contrato; 

IV- prazo, local e horario em que serao fornecidos, aos interessados, os dados, 
estudos e projetos necessaries a elabora<;ao dos or<;amentos e apresenta<;ao das 
pro pastas; 

V - os criterios e a rela<;ao dos documentos exigidos para a aferi<;ao da 
capacidade tecnica, da idoneidade financeira e da regularidade juridica e 
fiscal103; 

VI - as possfveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acess6rias, 
bem como as provenientes de projetos associados; 

VII - os direitos e obriga<;6es do poder concedente e da concessionana em 
rela<;ao a altera<;6es e expans6es a serefn realizadas no futuro, para garantir a 
continuidade da presta<;ao do servi<;o; 

VIII - os criterios de reajuste e revisao da tarifa; 

IX - os criterios, indicadores, formulas e parametros a serem utilizados no 
julgamento tecnico e econ6mico-financeiro da proposta1 04; 

X- a indica<;ao dos bens reversfveis; 

XI - as caracteristicas dos bens reversiveis e as condi<;6es em que estes serao 
postos a disposi<;ao, nos casas em q~~ houver sido extinta a concessao anterior; 

XII - a expressa indica<;ao do responsavel pelo onus das desapropria<;6es 
necessarias a execu<;ao do servi<;o ou da obra publica, ou para a institui<;ao de 
servidao administrativa; 

XIII - as condi<;6es de lideranc;a da empresa responsavel, na hip6tese em que for 
permitida a participa<;ao de empresas em cons6rcio; 

XIV - nos casas de concessao, a minuta do respectivo contrato, que contera as 
clausulas essenciais referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicaveis; 

XV - nos casas de t:oncessao de servi<;os publicos precedida da execu<;ao de 
obra publica, os dados relativos a obra, dentre os quais os elementos do projeto 
basico que permitam sua plena caracteriza<;ao, bem assim as garantias exigidas 
para essa parte especffica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao 
valor da obra; 

XVI - nos casas de permissao, os termos do contrato de adesao a ser firm ado. 
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Art. 19. Quando permitida, na licita9ao, a participa9ao de empresas em cons6rcio, 
observar-se-ao as seguintes normas: 

I - comprova9ao de compromisso, publico ou particular, de constitui9ao de 
cons6rcio, subscrito pelas consorciadas; 

II- indica9ao da empresa responsavel pelo cons6rcio; 

Ill- apresenta9ao dos documentos exigidos nos incises V e XIII do artigo anterior, 
por parte de cada consorciada; 

IV - impedimenta de participa9ao de empresas consorciadas na mesma licita9ao, 
por intermedio de mais de um cons6rcio ou isoladamente. 

§ 1 o 0 licitante vencedor fica obrigado a prom over, antes da celebra9ao do 
contrato, a constitui9ao e registro do cons6rcio, nos termos do compromisso 
referido no incise I deste artigo. 

§ 2o A empresa lfder do cons6rcio e a responsavel perante o poder concedente 
pelo cumprimento do contrato de concessao, sem prejuizo da responsabilidade 
solidaria das demais consorciadas. 

Art. 21. Os estudos, investiga96es, levantamentos, projetos, obras e despesas ou 
investimentos ja efetuados, vinculados a concessao, de utilidade para a licita9ao, 
realizados pelo poder concedente ou com a sua autoriza9ao, estarao a disposi9ao 
dos interessados, devendo o vencedor da licita9ao ressarcir os dispendios 
correspondentes, especificados no edital. (§§ 3° e 4° do art. 15° e arts. 18°, 19° e 
21°, da LF 8.987/95). 

A Lei das PPP's tambem exige que o instrumento convocat6rio contenha a 

minuta do contrato e exige a garantia de proposta do licitante. 

lmportante atenc;ao deve ser empregada na minuta do contrato, a qual 

servira com base para as clausulas do contrato de Parceria Publico-Privada, estando 

vinculada, estas, ao que dispoe o art. 23 da LF 8.987/93: 

Art. 23. Sao clausulas essenciais do contrato de concessao as relativas: 

I - ao objeto, a area e ao prazo da concessao; 

II- ao modo, forma e condi96es de presta9ao do servi9o; 

Ill - aos criterios, indicadores, formulas e parametres definidores da qualidade do 
servi9o; 

IV - ao pre9o do servi9o e aos criterios e procedimentos para o reajuste e a 
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revisao das tarifas; 

V - aos direitos, garantias e obriga<;6es do poder concedente e da concessionaria, 
inclusive os relacionados as previsiveis necessidades de futura altera<;ao e 
expansao do servi<;o e consequents moderniza<;ao, aperfei<;oamento e amplia<;ao 
dos equipamentos e das instala<;6es; 

VI - aos direitos e deveres dos usuaries para obten<;ao e utiliza<;ao do servi<;o; 

VII - a forma de fiscaliza<;ao das instala<;6es, dos equipamentos, dos metodos e 
praticas de execu<;ao do servi<;o, bem como a indica<;ao dos 6rgaos competentes 
para exerce-la; 

VIII - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a 
concessionaria e sua forma de aplica<;ao; 

IX - aos casos de extin<;ao da concessao; 

X - aos bens reversiveis; 

XI - aos criterios para o calculo e a forma de pagamento das indeniza<;6es devidas 
a concessionaria, quando foro caso; 

XII - as condi<;6es para prorroga<;ao do contrato; 

XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da presta<;ao de contas da 
concessionaria ao poder concedente; 

XIV - a exigencia da publica<;ao de demonstra<;6es financeiras peri6dicas da 
concessionaria; e 

XV - ao foro e ao modo amigavel de solu<;ao das divergencias contratuais. 

Paragrafo unico. Os contratos relatives a concessao de servi<;o publico precedido 
da execu<;ao de obra publica deverao, adicionalmente: 

I - estipular os cronogramas fisico-financeiros de execu<;ao das obras vinculadas a 
concessao; e 

II - exigir garantia do tiel cumprimento, pela concessionaria, das obriga<;6es 
relativas as obras vinculadas a concessao. (art. 23° da LF 8.987/95). 

3.6.5. Controle do Processo de Licitagao 

Quanto ao controle externo e o acompanhamento dos editais sera observado 

ainda o que consta na Lei das Licitagoes: 

Art. 113. 0 controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
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instrumentos regidos por esta Lei sera feito pelo Tribunal de Contas competente, 
na forma da legisla<;ao pertinente, ficando os 6rgaos interessados da 
Administra<;ao responsaveis pela demonstra<;ao da legalidade e regularidade da 
despesa e execu<;ao, nos termos da Constitui<;ao e sem prejufzo do sistema de 
controle interne nela previsto. 

§ 1 o Qualquer licitante, contratado ou pessoa ffsica ou jurfdica podera 
representar ao Tribunal de Contas ou aos 6rgaos integrantes do sistema de 
controle interne contra irregularidades na aplica<;ao desta Lei, para os fins do 
disposto neste artigo. 

§ 2o Os Tribunais de Contas e os 6rgaos integrantes do sistema de controle 
interne poderao solicitar para exame, ate o dia util imediatamente anterior a data 
de recebimento das propostas, c6pia de edital de licita<;ao ja publicado, 
obrigando-se OS 6rgaos OU entidades da Administra<;ao interessada a ado<;ao de 
medidas corretivas pertinentes que, em fun<;ao desse exame, lhes forem 
determinadas. (art. 113° da LF 8.666/93) 

3.6.6. Divulgagao do Vencedor da Licitagao 

0 certame para a definigao do vencedor para a contratagao da licitagao esta 

especificado nos artigos 12 e 13 da Lei das PPP's: 

I - o julgamento podera ser precedido de etapa de qualificagao de propostas 
tecnicas, desclassificando-se os licitantes que nao alcan<;arem a pontuagao 
minima, os quais nao participarao das etapas seguintes; 

II - o julgamento podera adotar como criterios, alem dos previstos nos 
incises I e V do art. 15 da Lei no 8. 987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes: 

a) menor valor da contraprestagao a ser paga pel a Administragao Publica; 

b) melhor proposta em razao da combina<;ao do criteria da alfnea a com ode 
melhor tecnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital; 

Ill - o edital definira a forma de apresentagao das propostas econ6micas, 
adm itindo-se: 

a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou 

b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz; 

IV - o edital podera prever a possibilidade de saneamento de falhas, de 
complementa<;ao de insuficiencias ou ainda de correg6es de carater formal no 
curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigencias 
dentro do prazo fixado no instrumento convocat6rio. 
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§ 1 o Na hip6tese da alinea b do inciso Ill do caput deste artigo: 

I - os lances em viva voz serao sempre oferecidos na ordem inversa da 
classifica<;ao das propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade 
de lances; 

II - o edital podera restringir a apresenta<;ao de lances em viva voz aos 
licitantes cuja proposta escrita for no maximo 20% (vinte por cento) maior que o 
valor da melhor proposta. 

§ 2o 0 exame de propostas tecnicas, para fins de qualifica<;ao ou 
julgamento, sera feito por ato motivado, com base em exigencias, parametros e 
indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e 
objetividade no edital. 

Art. 13. 0 edital podera prever a inversao da ordem das fases de habilita<;ao 
e julgamento, hip6tese em que: 

I - encerrada a fase de classifica<;ao das propostas ou o oferecimento de 
lances, sera aberto o involucra com os documentos de habilita<;ao do licitante 
mais bern classificado, para verifica<;ao do atendimento das condi<;6es fixadas no 
edital; 

II - verificado o atendimento das exigencias do edital, o licitante sera 
declarado vencedor; 

Ill - inabilitado o licitante melhor classificado, serao analisados os 
documentos habilitat6rios do licitante com a proposta classificada em 2o 
(segundo) Iugar, e assim, sucessivamente, ate que um licitante classificado 
atenda as condi<;6es fixadas no edital; 

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto sera adjudicado ao 
vencedor nas condi<;6es tecnicas e econ6micas por ele ofertadas (arts. 12° e 13° 
da LF 11.079/04). 

3.6.7. Contrato Firmado com o Vencedor da Licitagao 

A Lei das PPP's acrescenta que o contrato deve prever: 

I - o prazo de v1gencia do contrato, compatfvel com a amortiza<;ao dos 
investimentos realizados, nao inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e 
cinco) anos, incluindo eventual prorroga<;ao; 

II - as penalidades aplicaveis a Administra<;ao Publica e ao parceiro privado em 
caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional a 
gravidade da falta cometida, e as obriga<;6es assumidas; 

Ill - a reparti<;ao de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, 
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forc;a maior, fato do prfncipe e alea econ6mica extraordinaria; 

IV- as formas de remunerac;ao e de atualizac;ao dos valores contratuais; 

V- as mecanismos para a preservac;ao da atualidade da prestac;ao dos servic;os; 

VI - as fatos que caracterizem a inadimplencia pecuniaria do parceiro publico, as 
modos e o prazo de regularizac;ao e, quando houver, a forma de acionamento da 
garantia; 

VII- as criterios objetivos de avaliac;ao do desempenho do parceiro privado; 

VIII - a prestac;ao, pelo parceiro privado, de garantias de execuc;ao suficientes e 
compatfveis com as onus e riscos envolvidos, observados as limites dos §§ 3o e 
5o do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere as 
concessoes patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995; 

IX - o compartilhamento com a Administrac;ao Publica de ganhos econ6micos 
efetivos do parceiro privado decorrentes da reduc;ao do risco de credito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 

X- a realizac;ao de vistoria dos bens reversfveis, podendo o parceiro publico reter 
as pagamentos ao parceiro privado, no valor necessaria para reparar as 
irregularidades eventualmente detectadas. 

§ 1 o As clausulas contratuais de atualizac;ao automatica de val ores baseadas em 
Indices e formulas matematicas, quando houver, serao aplicadas sem 
necessidade de homologac;ao pela Administrac;ao Publica, exceto se esta 
publicar, na imprensa oficial, onde houver, ate o prazo de 15 (quinze) dias ap6s 
apresentac;ao da fatura, razoes fundamentadas nesta Lei au no contrato para a 
rejeic;ao da atualizac;ao. 

§ 2o Os contratos poderao prever adicionalmente: 

I - as requisites e condic;oes em que o parceiro publico autorizara a transferencia 
do controle da sociedade de prop6sito especffico para as seus financiadores, com 
o objetivo de promover a sua reestruturac;ao financeira e assegurar a continuidade 
da prestac;ao dos servic;os, nao se aplicando para este efeito o previsto no inciso I 
do paragrafo unico do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

II - a possibilidade de emissao de empenho em nome dos financiadores do 
projeto em relac;ao as obrigac;oes pecuniarias da Administrac;ao Publica; 

Ill - a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizac;oes par 
extinc;ao antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e 
empresas estatais garantidores de parcerias publico-privadas. (art. 5o da LF 
11.079/04) 
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A Lei Federal no 11.079/04 no seu art. go ainda exige a cria<;ao da Sociedade 

de Prop6sito Especifico antes da celebra<;ao do contrato, a mesma sera incumbida 

de implantar e gerir o objeto da parceria. 

Sendo celebrado o contrato de PPP e transferido o controle da Sociedade de 

Prop6sito Especifico (SPE) ao ente privado, a remunera<;ao do concedente a 

concessionaria, de acordo com o art.r da Lei Federal no 11.079/04, estara 

condicionado a presta<;ao do servi<;o. Portanto, se o contrato for de servi<;o publico 

precedido por obra publica, apenas depois que a obra for terminada e o servi<;o 

come<;ar a ser prestado e que se iniciara a remunera<;ao a concessionaria. 

3.7. ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO E CONTROLE DO CONTRA TO 

0 controle e avalia<;ao dos projetos de PPP iniciam junto com o projeto. 0 

primeiro aspecto que se deve verificar corresponde ao interesse publico no projeto, 

ou seja, seu merito. Conforme o inciso I do §3° do art. 14 da Lei Federal no 

11.079/04, cabe ao Ministerio do Planejamento, Or<;amento e Gestao o 

pronunciamento previa e fundamentado sobre o merito do projeto. Devem tambem 

ser analisados o motivo e a finalidade que se pretende atingir, que devem 

necessariamente ser de interesse publico. 

Sendo de interesse publico a obra ou servi<;o, ou ainda a obra e servi<;o 

decorrente, passa-se a proxima etapa que e a abertura de licita<;ao na modalidade 

de Concorrencia, respeitando OS aspectos da Lei de Licita<;6es (Lei Federal no 

8.666/93), Lei das Concess6es (Lei Federal no 8.987/95) e da Lei das Parcerias 

Publico-Privadas (Lei Federal no 11.079/04), artigo 10, 11, 12 e 13. No entanto, 



37 

mesmo antes da licitagao, devem ser elaborados estudos de viabilidade do 

empreendimento. 

Em resumo, o modelo de funcionamento, fiscalizagao e controle da PPP, se 

encontra exemplifi cado no quadro seguinte: 

QUADRO 3- ESQUEMA OPERACIONAL E DE CONTROLE DA PPP 

Divida mobiliaria 

Construtora 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

A concessionaria sera a administradora da SPE, que gerira e prestara o 

servigo, recebendo par isso remuneragao do concedente da concessao, e dos 

usuaries do servigo no caso da concessao patrocinada. A SPE podera receber 

financiamento do BNDES e/ou outras instituigoes mercado, inclusive de entidades 

fechadas de previdencia complementar, (respeitado os limites impastos pelo art. 27 

da Lei Federal no 11.079/04), e tambem podera se financiar com valores mobiliarios 

negociados no mercado. 

A SPE sera regularizada e fiscalizada pelas Agencias Reguladoras e pelos 

Ministerios, estes remeterao relat6rios ao Orgao Gestor de Parcerias que fara a 

avaliagao de desempenho da SPE. 0 6rgao Gestor de Parcerias remetera relat6rios 



38 

de desempenho ao Tribunal de Contas e ao Congresso Nacional ou Assembleia 

Legislativa. 

0 Tribunal de Contas fara o controle externo das PPP's, analisando 

aspectos de legalidade, juridicidade e finalidade. 

0 Concedente fara a remuneragao de acordo com o contrato de concessao 

e sera fiscalizado pelo Senado Federal e pela STN no que se refere ao 

comprometimento do Orgamento Publico. 

0 contrato de ppp ainda podera ter garantias, como 0 disposto no art. 8° da 

Lei das PPP's. Uma dessas garantias e o ja criado Fundo Garantidor de Parcerias 

(FGP). Assim, tornando-se inadimplente o concedente, a SPE executara o FGP, que 

pagara a concessionaria e cobrara do concedente. 

3.7.1. Analise do Risco 

Segundo PEREIRA (2005, p.8) o controle externo mais apropriado, atraves 

dos Tribunais de Contas, utilizaria "como modalidade de fiscalizagao, a Auditoria de 

Gestae" a qual "seria o metoda apropriado para urn melhor equacionamento das 

variantes politico-administrativas presentes no contrato de parceria". Ainda para este 

autor, a auditoria de gestao deveria mensurar: 

1) A avalia<;:ao do interesse do investimento privado na economia; 

2) A estabilidade legal (cumprimento fiel dos contratos); 

3) 0 respeito aos marcos regulat6rios (definidos, claros e permanentes); 

4) A atua<;:ao dos entes reguladores, com autonomia e independencia; 

5) A equac;ao interesse publico x taxas de retorno; e, 

6) A atua<;:ao eficiente dos fundos de capta<;:ao e a aplica<;:ao dos recursos obtidos, 
com a qualidade na prestac;ao dos servic;os publicos (eficiencia nas missoes do 
Estado e no emprego de recursos publicos). (PEREIRA, 2005, p.8). 
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Alem disso, seria necessaria a aferigao objetiva dos diversos riscos 

existentes ao "neg6cio" das PPPs: 

a) risco tecnol6gico; 

b) risco de demanda; 

c) risco de competigao; 

d) risco cambial; 

e) risco de inadimplencia; 

f) risco regulat6rio e 

g) risco de impacto social/ambiental negativo. 

A falta de avaliagao em relagao a esses fatores poderia acarretar em 

inumeras complicagoes, como as ja citadas no item 3.3.1 deste trabalho, onde foram 

expostos exemplos de PPP mal sucedidas em alguns palses, ou outras 

complicagoes, tais como: 

a) posslveis defasagens em razao de inovagoes tecnol6gicas quando nao 

avaliado o risco tecnol6gico. Desta forma, as exigencias de um contrato de 

concessao poderiam se tornar ultrapassadas e como consequencia, os 

servigos prestados pela concessionaria permanecerem inalterados perante 

uma inovagao aparente no mercado; 

b) na falta de avaliagao do risco de demanda, podera cair a demanda por 

tal ou qual servi<;:o, permanecendo o compromisso de remuneragao estatal 
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ao ente privado; 

c) quando nao auferido o risco de competic;ao, podera ocorrer no mercado, 

o oferecimento de servic;os melhores ou mais baratos, tornando 

inapropriado o servic;o prestado pela concessionaria enquanto permanece 

a obrigac;ao da contraprestac;ao publica pelo concedente. 

d) depreciac;ao da moeda nacional, em caso de financiamentos indexados 

em moeda estrangeira, tornando a divida impagavel e recaindo, 

posteriormente, sabre o Estado; 

e) elevada taxa de inadimplencia, pelos consumidores do servic;o, forc;ando 

o Estado a remunerar o ente privado, complementarmente; 

f) uma reforma da regulac;ao do setor, que pode ocorrer a qualquer 

momenta, podendo resultar em indenizac;ao ao ente privado; 

g) acidentes ambientais ou outro prejuizo qualquer ao meio ambiente e a 

sociedade. 

4. CONSIDERACOES FINAlS 

Este trabalho teve o intuito de subsidiar a implementac;ao de um modelo de 

avaliac;ao das parcerias publico-privadas. Portanto, visou apenas acrescentar e 

reunir criticas em torno do assunto de forma a colaborar com a posterior formac;ao 

de um modelo de avaliac;ao que atenda a todos requisitos de uma boa administrac;ao 

do erario publico. 
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Neste se~tido, buscou-se no inicio conceituar a PPP no seu modo brasileiro, 

buscando suas origens e suas discussoes. Sendo assim, chegamos a conclusao de 

que tanto o mundo, quanta o Brasil seguem uma tendencia que se encontra 

relacionada com uma nova forma de administragao publica, que surge de urn cenario 

de escassos recursos publicos para aplicagao em servigos publicos. 

A ideia nao e tao recente, pais a muito tempo atras ja se pensava uma forma 

de utilizar recursos privados para aplicar em servigos publicos. 

Quanta a legislagao brasileira, a Lei Federal no 11.079/04 e uma inovagao no 

direito administrativo brasileiro em diversos campos, principalmente no que se refere 

a contraprestagao publica, a criagao de sociedade de prop6sito especifico, os 

aspectos funcionais da concorrencia, a instituigao ou utilizagao de fundos especiais, 

livres de contingenciamento orgamentario e blindados contra as regras gerais de 

credito publico, o patrocinio publico de concessao ate o limite de 70% sem 

autorizagao legislativa, e a execugao direta dos creditos do parceiro e o emprego 

preferencial de mecanismos extrajudiciais de resolugao de conflitos. 

A estrutura de uma PPP no Brasil segue o modelo praticado nos outros 

paises, porem, segundo alguns autores, ainda e falha em relagao a defini<;ao dos 

riscos entres as partes. 

Os exeniplos praticos de outros paises que ja assinaram contratos de 

parceria publico-privadas demonstram a necessidade de urn grande planejamento, 

previsao e divisao de riscos entre as partes. 

0 contrato de parceria visa colocar lado a lado o Setor Publico e o Setor 

Privado, cada urn com seu interesse. 0 ente publico em prestar servigo publico de 

qualidade e de acordo com o interesse coletivo e o ente privado com o objetivo de 

realizar Iueras. 
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Dentro desta contradic;ao de interesses, o Setor Publico e o contratante e 

quem dita as regras. No entanto, o contrato administrative de concessao e bilateral, 

isso significa que o ente publico assumira tambem obrigac;oes perante o parceiro 

privado, seja assumindo certos riscos, seja oferecendo garantias. 0 contrato 

tambem e oneroso, o ente publico remunerara pelo servic;o prestado, e cumulative, 

pais ha reciprocidade e equivalencia nas obrigac;oes e direitos. Se o poder 

concedente decidir encerrar o contrato a qualquer hora, sem justificativa, tera de 

indenizar o concessionario. 

Dentre as exigencias do parceiro publico, a constar desde a minuta presente 

no instrumento licitat6rio, podemos destacar o estabelecimento de metas e prazos 

para a execuc;ao dos servic;os publicos. 0 parceiro privado, que se submeteu ao 

contrato, assumira o compromisso de cumprir com as exigencias estabelecidas, 

podendo sofrer penas pelo nao cumprimento. 

Dentro dos prazos e metas estabelecidos, o parceiro privado tera uma certa 

liberdade de ac;ao e gestao, mas tera que mostrar resultados e sera fiscalizado e 

sujeito a avaliac;ao de desempenho. 

A divisao de riscos, ja se encontra presente neste momenta. A administrac;ao 

publica podera assumir riscos que estao relacionados a seus atos e outro riscos 

externos. Pela Lei das PPP's, o parceiro publico ja se encontra assumindo o risco 

ambiental, que poderia vir a paralisar uma obra ou urn servic;o. 0 parceiro publico 

tambem assume o risco de desapropriac;ao e de planejamento do projeto. 0 risco de 

planejamento engloba o estudo de viabilidade do projeto, onde serao coletados os 

dados que serviram se base para a contratac;ao. Seria normal tambem, que o ente 

publico assumisse o risco regulat6rio, ou seja, alterac;oes da regulac;ao do setor que 

afetem a concessao causariam indenizac;ao ao ente privado. 
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Por outro lado, e comum que o parceiro privado assuma riscos de 

construc;ao, quando houver, e manutenc;ao do empreendimento, alem de riscos 

relacionados a operac;ao e prestac;ao do servic;o publico e riscos comerciais e 

financeiros, como taxa de cambia e taxa de juros. 

No entanto, a maior parte dos riscos e compartilhada entre os dois agentes, 

como por exemplo: risco tecnol6gico, risco de demanda, risco de competic;ao e risco 

de inadimplencia. Seriam fatores que prejudicariam a empresa concessionaria a 

ponto de afetar a prestac;ao do servic;o publico, que nao pode parar de forma 

alguma. Nestes casos, seria necessaria a intervenc;ao do ente publico para corrigir o 

problema. 

De qualquer forma, cada projeto deve ser analisado, caso a caso, com o 

objetivo de prever os demais riscos envolvidos e distribui-los entre as partes. 
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6. ANEXOS 
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6.1. ANEXO 1- LEI FEDERAL 8.987 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995 
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LEI N° 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995. 

Mensagern de veto 

Texto cornpilado 

(Vide Lei n° 9.074. de 1995) 

Dispoe sobre o regime de concessao e perrnissao da 
prestar;ao de servir;os publicos previsto no art. 175 da 
Constituir;ao Federal , e da outras providE'mcias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Far;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Capitulo I 

DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES 

Art. 1Q As concess6es de servir;os publicos e de obras publicas e as perrniss6es de servir;os 
publicos reger-se-ao pelos termos do art. 175 da Constituir;ao Federal, por esta Lei, pelas normas 
legais pertinentes e pelas clausulas dos indispensaveis contratos. 

Paragrafo unico. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios promoverao a revisao e 
as adaptar;6es necessarias de sua legislar;ao as prescrir;6es desta Lei, buscando atender as 
peculiaridades das diversas modalidades dos seus servir;os. 

Art. 2Q Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - poder concedente: a Uniao, o Estado, o Distrito Federal ou o Municipio, em cuja competencia 
se encontre o servir;o publico, precedido ou nao da execur;ao de obra publica, objeto de concessao 
ou permissao; 

II - concessao de servir;o publico: a delegar;ao de sua prestar;ao, feita pelo poder concedente, 
mediante licitar;ao, na modalidade de concorrencia, a pessoa juridica ou cons6rcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

Ill - concessao de servir;o publico precedida da execur;ao de obra publica: a construr;ao, total ou 
parcial, conservar;ao, reforma, ampliar;ao ou melhoramento de quaisquer obras de interesse publico, 
delegada pelo poder concedente, mediante licitar;ao, na modalidade de concorrencia, a pessoa 
juridica ou cons6rcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realizar;ao, por sua conta e 
risco, de forma que o investimento da concessionaria seja remunerado e amortizado mediante a 
explorar;ao do servir;o ou da obra por prazo determinado; 

IV- permissao de servir;o publico: a delegar;ao, a titulo precario, mediante licitar;ao, da prestar;ao 
de servir;os publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

Art. 3Q As concess6es e permiss6es sujeitar-se-ao a fiscalizar;ao pelo poder concedente 
responsavel pela delegar;ao, com a cooperar;ao dos usuaries. 
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Art. 4Q A concessao de servigo publico, precedida ou nao da execugao de obra publica, sera 
formalizada mediante contrato, que devera observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e 
do edital de licitagao. 

Art. 5Q 0 poder concedente publicara, previamente ao edital de licitagao, ato justificando a 
conveniencia da outorga de concessao ou permissao, caracterizando seu objeto, area e prazo. 

Capitulo II 

DO SERVICO ADEQUADO 

Art. 6Q Toda concessao ou permissao pressup6e a prestagao de servigo adequado ao pleno 
atendimento dos usuaries, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respective 
contrato. 

§ 1Q Servigo adequado e o que satisfaz as condig6es de regularidade, continuidade, eficiencia, 
seguranga, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestagao e modicidade das tarifas. 

§ 2Q A atualidade compreende a modernidade das tecnicas, do equipamento e das instalac;6es e 
a sua conservac;ao, bem como a melhoria e expansao do servigo. 

§ 3Q Nao se caracteriza como descontinuidade do servigo a sua interrupgao em situagao de 
emergencia ou ap6s previo aviso, quando: 

I - motivada por raz6es de ordem tecnica ou de seguranga das instalag6es; e, 

II- por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da coletividade. 

Capitulo Ill 

DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS 

Art. 7°. Sem prejufzo do disposto na Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de 1990, sao direitos e 
obrigac;oes dos usuaries: 

I - receber servigo adequado; 

II - receber do poder concedente e da concessionaria informac;6es para a defesa de interesses 
individuais ou coletivos; 

Ill - obter e utilizar o servigo, com liberdade de escolha entre varios prestadores de servigos, 
quando foro caso, observadas as normas do poder concedente. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

IV - levar ao conhecimento do poder publico e da concessionaria as irregularidades de que 
tenham conhecimento, referentes ao servic;o prestado; 

V - comunicar as autoridades competentes os atos ilfcitos praticados pela concessionaria na 
prestagao do servic;o; 

VI - contribuir para a permanencia das boas condig6es dos bens publicos atraves dos quais lhes 
sao prestados os servic;os. 

Art. 7°-A. As concessionarias de servic;os publicos, de direito publico e privado, nos Estados e no 
Distrito Federal, sao obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuario, dentro domes de vencimento, 
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o minima de seis datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus debitos. (lnclufdo 
pela Lei no 9.791, de 1999) 

Capitulo IV 

DA POLiTICATARIFARIA 

Art. 8" (VET ADO) 

Art. 9" A tarifa do servi9o publico concedido sera fixada pelo pre9o da proposta vencedora da 
licita9ao e preservada pelas regras de revisao previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

§ 12 A tarifa nao sera subordinada a legisla9ao especlfica anterior e somente nos casas 
expressamente previstos em lei, sua cobran9a podera ser condicionada a exist€mcia de servi9o 
publico alternativo e gratuito para o usuario. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 2" Os contratos poderao prever mecanismos de revisao das tarifas, a fim de manter-se o 
equillbrio econ6mico-financeiro. 

§ 3" Ressalvados os impastos sabre a renda, a cria9ao, altera9ao ou extin9ao de quaisquer 
tributos ou encargos legais, ap6s a apresenta9ao da proposta, quando comprovado seu impacto, 
implicara a revisao da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 4" Em havendo altera9ao unilateral do contrato que afete o seu inicial equilibria econ6mico
financeiro, o poder concedente devera restabelece-lo, concomitantemente a altera9ao. 

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condi96es do contrato, considera-se mantido seu 
equilibria econ6mico-financeiro. 

Art. 11. No atendimento as peculiaridades de cada servi9o publico, podera o poder concedente 
prever, em favor da concessionaria, no edital de licita9ao, a possibilidade de outras fontes 
provenientes de receitas alternativas, complementares, acess6rias ou de projetos associados, com ou 
sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 
desta Lei. 

Paragrafo unico. As fontes de receita previstas neste artigo serao obrigatoriamente consideradas 
para a aferi9ao do inicial equilibria econ6mico-financeiro do contrato. 

Art. 12. (VETADO) 

Art. 13. As tarifas poderao ser diferenciadas em fun9ao das caracterlsticas tecnicas e dos custos 
especlficos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuarios. 

Capitulo V 

DA LICITACAO 

Art. 14. Toda concessao de servi9o publico, precedida ou nao da execu9ao de obra publica, sera 
objeto de previa licita9ao, nos termos da legisla9ao propria e com observancia dos principios da 
legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento par criterios objetivos e da vincula9ao 
ao instrumento convocat6rio. 

Art. 15. No julgamento da licita9ao sera considerado um dos seguintes criterios: (Redacao dada 
pela Lei n° 9.648, de 1998) 
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I - o menor valor da tarifa do servi<;o publico a ser prestado; (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

II - a maier oferta, nos casas de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessao; 
(Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

Ill -a combina<;ao, dais a dais, dos criterios referidos nos incises I, II e VII; (Redacao dada pela 
Lei n° 9.648, de 1998) 

IV- melhor proposta tecnica, com pre<;o fixado no edital; (lnclufdo pela Lei n° 9.648, de 1998) 

V - melhor proposta em razao da combina<;ao dos criterios de menor valor da tarifa do servi<;o 
publico a ser prestado como de melhor tecnica; (lnclufdo pela Lei no 9.648. de 1998) 

VI - melhor proposta em razao da combina<;ao dos criterios de maier oferta pela outorga da 
concessao como de melhor tecnica; ou (lnclufdo pela Lei n° 9.648. de 1998) 

VII - melhor oferta de pagamento pela outorga apos qualifica<;ao de propostas tecnicas. (lnclufdo 
pela Lei no 9.648, de 1998) 

§ 1Q A aplica<;ao do criteria previsto no incise Ill so sera admitida quando previamente 
estabelecida no edital de licita<;ao, inclusive com regras e formulas precisas para avalia<;ao 
econ6mico-financeira. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 2Q Para fins de aplica<;ao do disposto nos incises IV, V, VI e VII, o edital de licita<;ao contera 
parametres e exig€mcias para formula<;ao de propostas tecnicas. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

§ 3Q 0 poder concedente recusara propostas manifestamente inexequiveis ou financeiramente 
incompativeis com os objetivos da licita<;ao. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 4Q Em igualdade de condi<;6es, sera dada preferencia a proposta apresentada por empresa 
brasileira. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

Art. 16. A outorga de concessao ou permissao nao tera carater de exclusividade, salvo no caso 
de inviabilidade tecnica ou econ6mica justificada no ato a que se refere o art. 52 desta Lei. 

Art. 17. Considerar-se-a desclassificada a proposta que, para sua viabiliza<;ao, necessite de 
vantagens ou subsidies que nao estejam previamente autorizados em lei e a disposi<;ao de todos os 
concorrentes. 

§ 1Q Considerar-se-a, tambem, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia a esfera 
politico-administrativa do poder concedente que, para sua viabiliza<;ao, necessite de vantagens ou 
subsidies do poder publico controlador da referida entidade. (Renumerado do paragrafo unico pela 
Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 2Q lnclui-se nas vantagens ou subsidies de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento 
tributario diferenciado, ainda que em consequencia da natureza juridica do licitante, que comprometa 
a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

Art. 18. 0 edital de licita<;ao sera elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, 
os criterios e as normas gerais da legisla<;ao propria sabre licita<;6es e contratos e contera, 
especial mente: 
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I - o objeto, metas e prazo da concessao; 

II- a descrigao das condigoes necessarias a prestagao adequada do servigo; 

Ill- os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitagao e assinatura do contrato; 

IV - prazo, local e horario em que serao fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e 
projetos necessaries a elaboragao dos orgamentos e apresentagao das propostas; 

V - os criterios e a relagao dos documentos exigidos para a aferigao da capacidade tecnica, da 
idoneidade financeira e da regularidade juridicae fiscal; 

VI - as possiveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acess6rias, bern como as 
provenientes de projetos associados; 

VII - os direitos e obrigagoes do poder concedente e da concessionaria em relagao a alteragoes 
e expansoes a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestagao do servigo; 

VIII - os criterios de reajuste e revisao da tarifa; 

IX - os criterios, indicadores, formulas e parametres a serem utilizados no julgamento tecnico e 
economico-financeiro da proposta; 

X- a indicagao dos bens reversiveis; 

XI - as caracteristicas dos bens reversiveis e as condigoes em que estes serao postos a 
disposigao, nos casos em que houver sido extinta a concessao anterior; 

XII - a expressa indicagao do responsavel pelo onus das desapropriagoes necessanas a 
execugao do servigo ou da obra publica, ou para a instituigao de servidao administrativa; 

XIII - as condigoes de lideranga da empresa responsavel, na hip6tese em que for permitida a 
participagao de empresas em cons6rcio; 

XIV - nos casos de concessao, a minuta do respective contrato, que contera as clausulas 
essenciais referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicaveis; 

XV - nos casos de concessao de servigos publicos precedida da execugao de obra publica, os 
dados relatives a obra, dentre os quais os elementos do projeto basico que permitam sua plena 
caracterizagao, bern assim as garantias exigidas para essa parte especifica do contrato, adequadas a 
cada caso e limitadas ao valor da obra; (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

XVI - nos casos de permissao, os termos do contrato de adesao a ser firmado. 

Art. 18-A. 0 edital podera prever a inversao da ordem das fases de habilitagao e julgamento, 
hip6tese em que: (lncluido pela Lei n° 11.196, de 2005) 

I - encerrada a fase de classificagao das propostas ou o oferecimento de lances, sera aberto o 
inv61ucro com os documentos de habilitagao do licitante mais bern classificado, para verificagao do 
atendimento das condigoes fixadas no edital; (lnclufdo pela Lei n° 11.196. de 2005) 

II - verificado o atendimento das exigencias do edital, o licitante sera declarado vencedor; 
(lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 2005) 



53 

Ill - inabilitado o licitante melhor classificado, serao analisados os documentos habilitat6rios do 
licitante com a proposta classificada em segundo Iugar, e assim sucessivamente, ate que um licitante 
classificado atenda as condigoes fixadas no edital; (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 2005) 

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto sera adjudicado ao vencedor nas 
condigoes tecnicas e economicas par ele ofertadas. (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 2005) 

Art. 19. Quando permitida, na licitagao, a participagao de empresas em cons6rcio, observar-se
ao as seguintes normas: 

I - comprovagao de compromisso, publico ou particular, de constituigao de cons6rcio, subscrito 
pelas consorciadas; 

II - indicagao da empresa responsavel pelo cons6rcio; 

Ill - apresentagao dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo anterior, par parte de 
cada consorciada; 

IV - impedimenta de participagao de empresas consorciadas na mesma licitagao, par intermedio 
de mais de um cons6rcio ou isoladamente. 

§ 12 0 licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragao do contrato, a 
constituigao e registro do cons6rcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 

§ 22 A empresa lfder do cons6rcio e a responsavel perante o poder concedente pelo 
cumprimento do contrato de concessao, sem prejufzo da responsabilidade solidaria das demais 
consorciadas. 

Art. 20. E facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do servigo a 
ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de cons6rcio, se constitua em empresa 
antes da celebragao do contrato. 

Art. 21. Os estudos, investigagoes, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos 
ja efetuados, vinculados a concessao, de utilidade para a licitagao, realizados pelo poder concedente 
ou com a sua autorizagao, estarao a disposigao dos interessados, devendo o vencedor da licitagao 
ressarcir os dispendios correspondentes, especificados no edital. 

Art. 22. E assegurada a qualquer pessoa a obtengao de certidao sabre atos, contratos, decisoes 
ou pareceres relativos a licitagao ou as pr6prias concessoes. 

Capitulo VI 

DO CONTRATO DE CONCESSAO 

Art. 23. Sao clausulas essenciais do contrato de concessao as relativas: 

I - ao objeto, a area e ao prazo da concessao; 

II - ao modo, forma e condigoes de prestagao do servigo; 

Ill - aos criterios, indicadores, formulas e pan3metros definidores da qualidade do servigo; 

IV- ao prego do servigo e aos criterios e procedimentos para o reajuste e a revisao das tarifas; 
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V - aos direitos, garantias e obrigag6es do poder concedente e da concessionaria, inclusive os 
relacionados as previsfveis necessidades de futura alteragao e expansao do servigo e consequents 
modernizagao, aperfeigoamento e ampliagao dos equipamentos e das instalag6es; 

VI - aos direitos e deveres dos usuarios para obtengao e utilizagao do servigo; 

VII - a forma de fiscalizagao das instalag6es, dos equipamentos, dos metodos e praticas de 
execugao do servigo, bem como a indicagao dos 6rgaos competentes para exerce-la; 

VIII- as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionaria e sua forma 
de aplicagao; 

IX- aos casas de extingao da concessao; 

X- aos bens reversfveis; 

XI - aos criterios para o calculo e a forma de pagamento das indenizag6es devidas a 
concessionaria, quando for o caso; 

XII- as condig6es para prorrogagao do contrato; 

XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestagao de contas da concessionaria ao 
poder concedente; 

XIV- a exigencia da publicagao de demonstrag6es financeiras peri6dicas da concessionaria; e 

XV- ao foro e ao modo amigavel de solugao das divergencias contratuais. 

Paragrafo unico. Os contratos relativos a concessao de servigo publico precedido da execugao 
de obra publica deverao, adicionalmente: 

I - estipular os cronogramas ffsico-financeiros de execugao das obras vinculadas a concessao; e 

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionaria, das obrigag6es relativas as obras 
vinculadas a concessao. 

Art. 23-A. 0 contrato de concessao podera prever o emprego de mecanismos privados para 
resolugao de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada 
no Brasil e em lfngua portuguesa, nos termos da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996. (lnclufdo 
Q...ela Lei n° 11.196. de 2005) 

Art. 24. (VETADO) 

Art. 25. lncumbe a concessionaria a execugao do servigo concedido, cabendo-lhe responder por 
todos os prejufzos causados ao poder concedente, aos usuarios ou a terceiros, sem que a 
fiscalizagao exercida pelo 6rgao competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

§ 12 Sem prejufzo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionaria podera 
contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acess6rias ou complementares ao 
servigo concedido, bem como a implementagao de projetos associados. 

§ 22 Os contratos celebrados entre a concessionaria e os terceiros a que se refere o paragrafo 
anterior reger-se-ao pelo direito privado, nao se estabelecendo qualquer relagao jurfdica entre os 
terceiros eo poder concedente. 
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§ 3Q A execugao das atividades contratadas com terceiros pressupoe o cumprimento das normas 
regulamentares da modalidade do servigo concedido. 

Art. 26. E admitida a subconcessao, nos termos previstos no contrato de concessao, desde que 
expressamente autorizada pelo poder concedente. 

§ 1Q A outorga de subconcessao sera sempre precedida de concorrencia. 

§ 2Q 0 subconcessionario se sub-rogara todos os direitos e obrigagoes da subconcedente dentro 
dos limites da subconcessao. 

Art. 27. A transferencia de concessao ou do controle societario da concessionaria sem previa 
anuencia do poder concedente implicara a caducidade da concessao. 

§ 1Q Para fins de obtengao da anuencia de que trata o caput deste artigo, o pretendente devera: 
(Renumerado do pan3qrafo unico pela Lei no 11.196, de 2005) 

I - atender as exigencias de capacidade tecnica, idoneidade financeira e regularidade jurfdica e 
fiscal necessarias a assungao do servigo; e 

II- comprometer-se a cumprir todas as clausulas do contrato em vigor. 

§ 2Q Nas condigoes estabelecidas no contrato de concessao, o poder concedente autorizara a 
assungao do controle da concessionaria por seus financiadores para promover sua reestruturagao 
financeira e assegurar a continuidade da prestagao dos servigos. (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

§ 3Q Na hip6tese prevista no § 2Q deste artigo, o poder concedente exigira dos financiadores que 
atendam as exigencias de regularidade jurfdica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais 
requisitos previstos no § 1Q, inciso I deste artigo. (I nclufdo pela Lei n° 11.196, de 2005) 

§ 4Q A assungao do controle autorizada na forma do § 2Q deste artigo nao alterara as obrigagoes 
da concessionaria e de seus controladores ante ao poder concedente. (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionarias poderao oferecer em garantia os 
direitos emergentes da concessao, ate o limite que nao comprometa a operacionalizagao e a 
continuidade da prestagao do servigo. 

Art. 28-A. Para garantir contratos de mutua de Iongo prazo, destinados a investimentos 
relacionados a contratos de concessao, em qualquer de suas modalidades, as concessionarias 
poderao ceder ao mutuante, em carater fiduciario, parcela de seus creditos operacionais futuros, 
observadas as seguintes condigoes: (lnclufdo pela Lei no 11.196, de 2005) 

I- o contrato de cessao dos creditos devera ser registrado em Cart6rio de Tftulos e Documentos 
para ter eficacia perante terceiros; 

II - sem prejufzo do disposto no inciso I do caput deste artigo, a cessao do credito nao tera 
eficacia em relagao ao Poder Publico concedente senao quando for este formalmente notificado; 
(!nclu!do pela Lei n° 11.196, de 2005) 

Ill - os creditos futuros cedidos nos termos deste artigo serao constitufdos sob a titularidade do 
mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional; (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 
2005) 
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IV - o mutuante podera indicar instituigao financeira para efetuar a cobranga e receber os 
pagamentos dos creditos cedidos ou permitir que a concessionaria o faga, na qualidade de 
representante e depositaria; (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 2005) 

V- na hip6tese deter sido indicada instituigao financeira, conforme previsto no inciso IV do caput 
deste artigo, fica a concessionaria obrigada a apresentar a essa os creditos para cobranga; (lnclufdo 
pela Lei n° 11.196, de 2005) 

VI - os pagamentos dos creditos cedidos deverao ser depositados pela concessionaria ou pela 
instituigao encarregada da cobranga em conta corrente bancaria vinculada ao contrato de mutuo; 
(lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 2005) 

VII - a instituigao financeira depositaria devera transferir os valores recebidos ao mutuante a 
medida que as obrigag6es do contrato de mutuo tornarem-se exigfveis; e (lnclufdo pela Lei n° 11.196, 
de 2005) 

VIII - o contrato de cessao dispora sobre a devolugao a concessionaria dos recursos excedentes, 
sendo vedada a retengao do saldo ap6s o adimplemento integral do contrato. (lnclufdo pela Lei n° 
11.196. de 2005) 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, serao considerados contratos de Iongo prazo aqueles 
cujas obrigagoes tenham prazo medio de vencimento superior a 5 (cinco) anos. (lnclufdo pela Lei n° 
11.196, de2005) 

Capitulo VII 

DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE 

Art. 29. lncumbe ao poder concedente: 

I - regulamentar o servigo concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestagao; 

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

Ill- intervir na prestagao do servigo, nos casos e condig6es previstos em lei; 

IV- extinguir a concessao, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato; 

V - homologar reajustes e proceder a revisao das tarifas na forma desta Lei, das normas 
pertinentes e do contrato; 

VI - cumprir e fazer cumprir as disposig6es regulamentares do servigo e as clausulas contratuais 
da concessao; 

VII - zelar pela boa qualidade do servigo, receber, apurar e solucionar queixas e reclamagoes 
dos usuarios, que serao cientificados, em ate trinta dias, das providencias tomadas; 

VIII - declarar de utilidade publica os bens necessaries a execugao do servigo ou obra publica, 
promovendo as desapropriagoes, diretamente ou mediante outorga de poderes a concessionaria, 
caso em que sera desta a responsabilidade pelas indenizagoes cablveis; 

IX - declarar de necessidade ou utilidade publica, para fins de instituigao de servidao 
administrativa, os bens necessaries a execugao de servigo ou obra publica, promovendo-a 
diretamente ou mediante outorga de poderes a concessionaria, caso em que sera desta a 
responsabilidade pelas indenizag6es cabfveis; 
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X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservac;ao do meio-ambiente e 
conservac;ao; 

XI - incentivar a competitividade; e 

XII - estimular a formac;ao de associac;6es de usuarios para defesa de interesses relativos ao 
servic;o. 

Art. 30. No exercfcio da fiscalizac;ao, o poder concedente tera acesso aos dados relativos a 
administrac;ao, contabilidade, recursos tecnicos, econ6micos e financeiros da concessionaria. 

Paragrafo unico. A fiscalizac;ao do servic;o sera feita por intermedio de 6rgao tecnico do poder 
concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma 
regulamentar, por comissao composta de representantes do poder concedente, da concessionaria e 
dos usuarios. 

Capitulo VIII 

DOS ENCARGOS DA CONCESSIONARIA 

Art. 31. lncumbe a concessionaria: 

I - prestar servic;o adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas tecnicas aplicaveis e no 
contra to; 

II- manter em dia o inventario eo registro dos bens vinculados a concessao; 

Ill - prestar contas da gestao do servic;o ao poder concedente e aos usuarios, nos termos 
definidos no contrato; 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do servic;o e as clausulas contratuais da concessao; 

V - permitir aos encarregados da fiscalizac;ao livre acesso, em qualquer epoca, as obras, aos 
equipamentos e as instalac;6es integrantes do servic;o, bem como a seus registros contabeis; 

VI - promover as desapropriac;6es e constituir servid6es autorizadas pelo poder concedente, 
conforme previsto no edital e no contrato; 

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados a prestac;ao do servic;o, bem como segura-los 
adequadamente; e 

VIII- captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestac;ao do servic;o. 

Paragrafo unico. As contratac;6es, inclusive de mao-de-obra, feitas pela concessionaria serao 
regidas pelas disposic;6es de direito privado e pela legislac;ao trabalhista, nao se estabelecendo 
qualquer relac;ao entre os terceiros contratados pela concessionaria e o poder concedente. 

Capitulo IX 

DAINTERVEN<;AO 

Art. 32. 0 poder concedente podera intervir na concessao, com o fim de assegurar a adequac;ao 
na prestac;ao do servic;o, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e 
legais pertinentes. 
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Paragrafo (mica. A intervenc;ao far-se-a par decreta do poder concedente, que contera a 
designac;ao do interventor, o prazo da intervenc;ao e os objetivos e limites da medida. 

Art. 33. Declarada a intervenc;ao, o poder concedente devera, no prazo de trinta dias, instaurar 
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar 
responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 

§ 1Q Se ficar comprovado que a intervenc;ao nao observou os pressupostos legais e 
regulamentares sera declarada sua nulidade, devendo o servic;o ser imediatamente devolvido a 
concessionaria, sem prejufzo de seu direito a indenizac;ao. 

§ 2Q 0 procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo devera ser conclufdo no 
prazo de ate cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se invalida a intervenc;ao. 

Art. 34. Cessada a intervenc;ao, se nao for extinta a concessao, a administrac;ao do servic;o sera 
devolvida a concessionaria, precedida de prestac;ao de contas pelo interventor, que respondera pelos 
atos praticados durante a sua gestao. 

Capitulo X 

DA EXTINCAO DA CONCESSAO 

Art. 35. Extingue-se a concessao par: 

I - advento do termo contratual; 

II - encampac;ao; 

Ill- caducidade; 

IV - rescisao; 

V- anulac;ao; e 

VI - fal€mcia ou extinc;ao da empresa concessionaria e falecimento ou incapacidade do titular, no 
caso de empresa individual. 

§ 1Q Extinta a concessao, retornam ao poder concedente todos os bens reversfveis, direitos e 
privilegios transferidos ao concessionario conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. 

§ 22 Extinta a concessao, havera a imediata assunc;ao do servic;o pelo poder concedente, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliac;6es e liquidac;oes necessarios. 

§ 3Q A assunc;ao do servic;o autoriza a ocupac;ao das instalac;6es e a utilizac;ao, pelo poder 
concedente, de todos os bens reversfveis. 

§ 4Q Nos casas previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-se a 
extinc;ao da concessao, procedera aos levantamentos e avaliac;6es necessarios a determinac;ao dos 
montantes da indenizac;ao que sera devida a concessionaria, na forma dos arts. 36 e 37 desta Lei. 

Art. 36. A reversao no advento do termo contratual far-se-a com a indenizac;ao das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversfveis, ainda nao amortizados ou depreciados, que tenham sido 
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servic;o concedido. 
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Art. 37. Considera-se encampac;ao a retomada do servic;o pelo poder concedente durante o 
prazo da concessao, par motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa especlfica e ap6s 
previa pagamento da indenizac;ao, na forma do artigo anterior. 

Art. 38. A inexecuc;ao total ou parcial do contrato acarretara, a criteria do poder concedente, a 
declarayao de caducidade da concessao ou a aplicac;ao das sanc;oes contratuais, respeitadas as 
disposic;oes deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes. 

§ 1Q A caducidade da concessao podera ser declarada pelo poder concedente quando: 

I - o servic;o estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as 
normas, criterios, indicadores e parametros definidores da qualidade do servic;o; 

II -a concessionaria descumprir clausulas contratuais ou disposic;6es legais ou regulamentares 
concernentes a concessao; 

Ill - a concessionaria paralisar o servic;o ou concorrer para tanto, ressalvadas as hip6teses 
decorrentes de caso fortuito ou forc;a maior; 

IV - a concessionaria perder as condic;6es economicas, tecnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestac;ao do servic;o concedido; 

V- a concessionaria nao cumprir as penalidades impostas por infrac;6es, nos devidos prazos; 

VI - a concessionaria nao atender a intimac;ao do poder concedente no sentido de regularizar a 
prestac;ao do servic;o; e 

VII - a concessionaria for condenada em sentenc;a transitada em julgado par sonegac;ao de 
tributos, inclusive contribuic;6es sociais. 

§ 2Q A declarac;ao da caducidade da concessao devera ser precedida da verificac;ao da 
inadimplencia da concessionaria em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. 

§ 3Q Nao sera instaurado processo administrativo de inadimplencia antes de comunicados a 
concessionaria, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1° deste artigo, 
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgress6es apontadas e para o enquadramento, nos 
termos contratuais. 

§ 4Q lnstaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpl€mcia, a caducidade sera 
declarada por decreta do poder concedente, independentemente de indenizac;ao previa, calculada no 
decurso do processo. 

§ 5Q A indenizac;ao de que trata o paragrafo anterior, sera devida na forma do art. 36 desta Lei e 
do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionaria. 

§ 6Q Declarada a caducidade, nao resultara para o poder concedente qualquer especie de 
responsabilidade em relac;ao aos encargos, onus, obrigac;6es ou compromissos com terceiros ou com 
empregados da concessionaria. 

Art. 39. 0 contrato de concessao podera ser rescindido par iniciativa da concessionaria, no caso 
de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ac;ao judicial 
especialmente intentada para esse fim. 
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Paragrafo unico. Na hip6tese prevista no caput deste artigo, os servic;os prestados pela 
concessionaria nao poderao ser interrompidos ou paralisados, ate a decisao judicial transitada em 
julgado. 

Capitulo XI 

DAS PERMISSOES 

Art. 40. A permissao de servic;o publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que 
observara os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitac;ao, inclusive 
quanta a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. 

Paragrafo unico. Aplica-se as permiss6es o disposto nesta Lei. 

Capitulo XII 

DISPOSI<;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 41. 0 disposto nesta Lei nao se aplica a concessao, permissao e autorizac;ao para o servic;o 
de radiodifusao sonora e de sons e imagens. 

Art. 42. As concess6es de servic;o publico outorgadas anteriormente a entrada em vigor desta 
Lei consideram-se validas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto 
no art. 43 desta Lei. (Vide Lei n° 9.074, de 1995) 

§ 1Q Vencido o prazo da concessao, o poder concedente procedera a sua licitac;ao, nos termos 
desta Lei. 

§ 2Q As concess6es em carater precano, as que estiverem com prazo vencido e as que 
estiverem em vigor par prazo indeterminado, inclusive par forc;a de legislac;ao anterior, permanecerao 
validas pelo prazo necessaria a realizac;ao dos levantamentos e avaliac;oes indispensaveis a 
organizac;ao das licitac;oes que precederao a outorga das concess6es que as substituirao, prazo esse 
que nao sera inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 43. Ficam extintas todas as concess6es de servic;os publicos outorgadas sem licitac;ao na 
vigencia da Constituic;ao de 1988. (Vide Lei n° 9.074. de 1995) 

Paragrafo unico. Ficam tambem extintas todas as concess6es outorgadas sem licitac;ao 
anteriormente a Constituic;ao de 1988, cujas obras ou servic;os nao tenham sido iniciados ou que se 
encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta Lei. 

Art. 44. As concessionarias que tiverem obras que se encontrem atrasadas, na data da 
publicac;ao desta Lei, apresentarao ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano efetivo 
de conclusao das obras.(Vide Lei n° 9.074, de 1995) 

Paragrafo unico. Caso a concessionaria nao apresente o plano a que se refere este artigo ou se 
este plano nao oferecer condic;oes efetivas para o termino da obra, o poder concedente podera 
declarar extinta a concessao, relativa a essa obra. 

Art. 45. Nas hip6teses de que tratam os arts. 43 e 44 desta Lei, o poder concedente indenizara 
as obras e servic;os realizados somente no caso e com os recursos da nova licitac;ao. 

Paragrafo unico. A licitac;ao de que trata o caput deste artigo devera, obrigatoriamente, levar em 
conta, para fins de avaliac;ao, o estagio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a 
utilizac;ao do criteria de julgamento estabelecido no inciso Ill do art. 15 desta Lei. 



Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 47. Revogam-se as disposig6es em contn3rio. 

Brasilia, 13 de fevereiro de 1995; 17 4Q da lndependencia e 1 07Q da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson Jobim 
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6.2. ANEXO II- LEI FEDERAL N° 11.079 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 
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LEI N° 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Mensagern de veto 
lnstitui normas gerais para licitac;ao e contratac;ao 
de parceria publico-privada no ambito da 
administrac;ao publica. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Capitulo I 

DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 12 Esta Lei institui normas gerais para licita<;ao e contrata<;ao de parceria publico-privada no 
ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Paragrafo unico. Esta Lei se aplica aos 6rgaos da Administra<;ao Publica direta, aos fundos 
especiais, as autarquias, as funda<;5es publicas, as empresas publicas , as sociedades de economia 
mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito Federal 
e Municipios. 

Art. 22 Parceria publico-privada e o contrato administrative de concessao, na modalidade 
patrocinada ou administrativa. 

§ 12 Concessao patrocinada e a concessao de servi<;os publicos ou de obras publicas de que 
trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente a tarifa cobrada dos 
usuarios contrapresta<;ao pecuniaria do parceiro publico ao parceiro privado. 

§ 22 Concessao administrativa e o contrato de presta<;ao de servi<;os de que a Administra<;ao 
Publica seja a usuaria direta ou indireta, ainda que envolva execu<;ao de obra ou fornecimento e 
instala<;ao de bens. 

§ 32 Nao constitui parceria publico-privada a concessao comum , assim entendida a concessao 
de servic;os publicos ou de obras publicas de que trata a Lei n° 8. 987, de 13 de fevereiro de 1995, 
quando nao envolver contrapresta<;ao pecuniaria do parceiro publico ao parceiro privado. 

§ 42 E vedada a celebrac;ao de contrato de parceria publico-privada: 

I- cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milh5es de reais) ; 

II- cujo perfodo de prestac;ao do servic;o seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 

Ill -que tenha como objeto unico o fornecimento de mao-de-obra, o fornecimento e instalac;ao 
de equipamentos ou a execuc;ao de obra publica. 
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Art. 3Q As concess6es administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o 
disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei n° 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei 
n° 9.074, de 7 de julho de 1995. (Regulamento) 

§ 1Q As concess6es patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o 
disposto na Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe sao correlatas.(Regulamento) 

§ 2Q As concess6es comuns continuam regidas pela Lei n° 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, e 
pelas leis que lhe sao correlatas, nao se lhes aplicando o disposto nesta Lei. 

§ 3Q Continuam regidos exclusivamente pela Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993, e pelas leis 
que lhe sao correlatas os contratos administrativos que nao caracterizem concessao comum, 
patrocinada ou administrativa. 

Art. 4Q Na contratac;ao de parceria publico-privada serao observadas as seguintes diretrizes: 

I - eficiencia no cumprimento das miss6es de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 

II - respeito aos interesses e direitos dos destinatarios dos servic;os e dos entes privados 
incumbidos da sua execuc;ao; 

Ill- indelegabilidade das func;6es de regulac;ao, jurisdicional, do exerclcio do poder de policia e 
de outras atividades exclusivas do Estado; 

IV- responsabilidade fiscal na celebrac;ao e execuc;ao das parcerias; 

V- transparencia dos procedimentos e das decis6es; 

VI - repartic;ao objetiva de riscos entre as partes; 

VII - sustentabilidade financeira e vantagens socioecon6micas dos projetos de parceria. 

Capitulo II 

DOS CONTRATOS DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA 

Art. 5Q As clausulas dos contratos de parceria publico-privada atenderao ao disposto no art. 23 
ga Lei n° 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo tambem prever: 

I - o prazo de vigencia do contrato, compativel com a amortizac;ao dos investimentos realizados, 
nao inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogac;ao; 

II - as penalidades aplicaveis a Administrac;ao Publica e ao parceiro privado em caso de 
inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional a gravidade da falta cometida, e as 
obrigac;6es assumidas; 

Ill - a repartic;ao de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, forc;a maior, 
fato do principe e alea econ6mica extraordinaria; 

IV- as formas de remunerac;ao e de atualizac;ao dos valores contratuais; 

V- os mecanismos para a preservac;ao da atualidade da prestac;ao dos servic;os; 
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VI - os fatos que caracterizem a inadimplencia pecuniaria do parceiro publico, os modos e o 
prazo de regularizac;:ao e, quando houver, a forma de acionamento da garantia; 

VII - os criterios objetivos de avalia<;ao do desempenho do parceiro privado; 

VIII - a prestac;:ao, pelo parceiro privado, de garantias de execuc;:ao suficientes e compatlveis 
com os onus e riscos envolvidos, observados os limites dos ~ e 5° do art. 56 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, e, no que se refere as concess6es patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 
18 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

IX - o compartilhamento com a Administrac;:ao Publica de ganhos econom1cos efetivos do 
parceiro privado decorrentes da reduc;:ao do risco de credito dos financiamentos utilizados pelo 
parceiro privado; 

X - a realizac;:ao de vistoria dos bens revers1ve1s, podendo o parceiro publico reter os 
pagamentos ao parceiro privado, no valor necessaria para reparar as irregularidades eventualmente 
detectadas. 

§ 1Q As clausulas contratuais de atualizac;:ao automatica de valores baseadas em indices e 
formulas matematicas, quando houver, serao aplicadas sem necessidade de homologac;:ao pela 
Administrac;:ao Publica, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, ate o prazo de 15 
(quinze) dias ap6s apresenta<;ao da fatura, raz6es fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a 
rejeic;:ao da atualizac;:ao. 

§ 2Q Os contratos poderao prever adicionalmente: 

I- os requisites e condi<;6es em que o parceiro publico autorizara a transferencia do controle da 
sociedade de prop6sito especifico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a sua 
reestruturac;:ao financeira e assegurar a continuidade da prestac;:ao dos servic;:os, nao se aplicando 
para este efeito o previsto no inciso I do paragrafo unico do art. 27 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995; 

II -a possibilidade de emissao de empenho em nome dos financiadores do projeto em rela<;ao 
as obrigag6es pecuniarias da Administra<;ao Publica; 

Ill - a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizag6es par extinc;:ao 
antecipada do contrato, bern como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais 
garantidores de parcerias publico-privadas. 

Art. 6Q A contrapresta<;ao da Administrac;:ao Publica nos contratos de parceria publico-privada 
pod era ser feita par: 

I - ordem bancaria; 

II - cessao de creditos nao tributaries; 

Ill- outorga de direitos em face da Administrac;:ao Publica; 

IV- outorga de direitos sabre bens publicos dominicais; 

V- outros meios admitidos em lei. 

Paragrafo unico. 0 contrato podera prever o pagamento ao parceiro privado de remunera<;ao 
variavel vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padr6es de qualidade e disponibilidade 
definidos no contrato. 
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Art. 72 A contrapresta<;ao da Administra<;ao Publica sera obrigatoriamente precedida da 
disponibiliza<;ao do servi<;o objeto do contrato de parceria publico-privada. 

Paragrafo unico. E facultado a Administra<;ao Publica, nos termos do contrato, efetuar o 
pagamento da contrapresta<;ao relativa a parcela frufvel de servi<;o objeto do contrato de parceria 
publico-privada. 

Capitulo Ill 

DAS GARANTIAS 

Art. 82 As obriga<;6es pecuniarias contrafdas pela Administra<;ao Publica em contrato de parceria 
publico-privada poderao ser garantidas mediante: 

I- vincula<;ao de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituicao Federal; 

II- institui<;ao ou utiliza<;ao de fundos especiais previstos em lei; 

Ill- contrata<;ao de seguro-garantia com as companhias seguradoras que nao sejam controladas 
pelo Poder Publico; 

IV - garantia prestada por organismos internacionais ou institui<;6es financeiras que nao sejam 
controladas pelo Poder Publico; 

V- garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 

VI - outros mecanismos admitidos em lei. 

Capitulo IV 

DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECiFICO 

Art. 92 Antes da celebra<;ao do contrato, devera ser constituida sociedade de prop6sito 
especffico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

§ 12 A transferencia do controle da sociedade de prop6sito especffico estara condicionada a 
autoriza<;ao expressa da Administra<;ao Publica, nos termos do edital e do contrato, observado o 
disposto no paragrafo unico do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 22 A sociedade de prop6sito especffico podera assumir a forma de companhia aberta, com 
valores mobiliarios admitidos a negocia<;ao no mercado. 

§ 32 A sociedade de prop6sito especffico devera obedecer a padr6es de governan<;a corporativa 
e adotar contabilidade e demonstra<;6es financeiras padronizadas, conforme regulamento. 

§ 42 Fica vedado a Administra<;ao Publica ser titular da maioria do capital votante das 
sociedades de que trata este Capitulo. 

§ 52 A veda<;ao prevista no § 42 deste artigo nao se aplica a eventual aquisi<;ao da maioria do 
capital votante da sociedade de prop6sito especffico por institui<;ao financeira controlada pelo Poder 
Publico em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. 
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Capitulo V 

DA LICIT ACAO 

Art. 10. A contrata<;ao de parceria publico-privada sera precedida de licita<;ao na modalidade de 
concorrencia, estando a abertura do processo licitat6rio condicionada a: 

I - autoriza<;ao da autoridade competente, fundamentada em estudo tecnico que demonstre: 

a) a conveniencia e a oportunidade da contrata<;ao, mediante identifica<;ao das raz6es que 
justifiquem a op<;ao pela forma de parceria publico-privada; 

b) que as despesas criadas ou aumentadas nao afetarao as metas de resultados fiscais 
previstas no Anexo referido no § 1 o do art. 4° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, 
devendo seus efeitos financeiros, nos perfodos seguintes, ser compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redu<;ao permanente de despesa; e 

c) quando foro caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a observancia 
dos limites e condi<;6es decorrentes da aplica<;ao dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar n° 101, 
QSJ.A de maio de 2000, pelas obriga<;6es contrafdas pela Administra<;ao Publica relativas ao objeto do 
contra to; 

II - elabora<;ao de estimativa do impacto or<;amentario-financeiro nos exercfcios em que deva 
vigorar o contrato de parceria publico-privada; 

Ill - declara<;ao do ordenador da despesa de que as obriga<;6es contrafdas pela Administra<;ao 
Publica no decorrer do contrato sao compatfveis com a lei de diretrizes or<;amentarias e estao 
previstas na lei or<;amentaria anual; 

IV- estimativa do fluxo de recursos publicos suficientes para o cumprimento, durante a vigencia 
do contrato e par exercfcio financeiro, das obriga<;6es contrafdas pela Administra<;ao Publica; 

V - seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no ambito onde o contrato sera 
celebrado; 

VI - submissao da minuta de edital e de contrato a consulta publica, mediante publica<;ao na 
imprensa oficial, em jornais de grande circula<;ao e par meio eletr6nico, que devera informar a 
justificativa para a contrata<;ao, a identifica<;ao do objeto, o prazo de dura<;ao do contrato, seu valor 
estimado, fixando-se prazo mfnimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugest6es, cujo termo dar
se-a pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publica<;ao do edital; e 

VII - licen<;a ambiental previa au expedi<;ao das diretrizes para o licenciamento ambiental do 
empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. 

§ 12 A comprovagao referida nas alfneas b e c do inciso I do caput deste artigo contera as 
premissas e metodologia de calculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolida<;ao das 
contas publicas, sem prejufzo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do 
plano plurianual e da lei de diretrizes or<;amentarias. 

§ 22 Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercfcio diverso daquele em que for 
publicado o edital, devera ser precedida da atualizagao dos estudos e demonstra<;6es a que se 
referem os incisos I a IV do caput deste artigo. 
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§ 32 As concess6es patrocinadas em que mais de 70% (setenta par cento) da remuneragao do 
parceiro privado for paga pela Administragao Publica dependerao de autorizagao legislativa 
especffica. 

Art. 11. 0 instrumento convocat6rio contera minuta do contrato, indicara expressamente a 
submissao da licitagao as normas desta Lei e observara, no que couber, os ~ e 4° do art. 15, os 
arts. 18, 19 e 21 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 

I- exigencia de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso Ill do art. 31 da Lei 
n° 8.666' de 21 de junho de 1993; 

II- (VET ADO) 

Ill- o emprego dos mecanismos privados de resolugao de disputas, inclusive a arbitragem, a ser 
realizada no Brasil e em lingua portuguesa, nos termos da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, 
para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 

Paragrafo unico. 0 edital devera especificar, quando houver, as garantias da contraprestagao do 
parceiro publico a serem concedidas ao parceiro privado. 

Art. 12. 0 certame para a contratagao de parcerias publico-privadas obedecera ao procedimento 
previsto na legislagao vigente sabre licitag6es e contratos administrativos e tambem ao seguinte: 

I - o julgamento podera ser precedido de etapa de qualificagao de propostas tecnicas, 
desclassificando-se os licitantes que nao alcangarem a pontuagao minima, os quais nao participarao 
das etapas seguintes; 

II- o julgamento podera adotar como criterios, alem dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da 
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes: 

a) menor valor da contraprestagao a ser paga pela Administragao Publica; 

b) melhor proposta em razao da combinagao do criteria da alfnea a como de melhor tecnica, de 
acordo com os pesos estabelecidos no edital; 

Ill- o edital definira a forma de apresentagao das propostas econ6micas, admitindo-se: 

a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou 

b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz; 

IV - o edital podera prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementagao de 
insuficiencias ou ainda de correg6es de carater formal no curso do procedimento, desde que o 
licitante possa satisfazer as exigencias dentro do prazo fixado no instrumento convocat6rio. 

§ 12 Na hip6tese da alfnea b do inciso Ill do caput deste artigo: 

I - os lances em viva voz serao sempre oferecidos na ordem inversa da classificagao das 
propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances; 

II - o edital podera restringir a apresentagao de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta 
escrita for no maximo 20% (vinte par cento) maior que o valor da melhor proposta. 
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§ 2Q 0 exame de propostas tecnicas, para fins de qualificagao ou julgamento, sera feito par ato 
motivado, com base em exig€mcias, parametros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, 
definidos com clareza e objetividade no edital. 

Art. 13. 0 edital podera prever a inversao da ordem das fases de habilitagao e julgamento, 
hip6tese em que: 

I - encerrada a fase de classificagao das propostas ou o oferecimento de lances, sera aberto o 
involucra com os documentos de habilitagao do licitante mais bern classificado, para verificagao do 
atendimento das condig6es fixadas no edital; 

II- verificado o atendimento das exig€mcias do edital, o licitante sera declarado vencedor; 

Ill - inabilitado o licitante melhor classificado, serao analisados os documentos habilitat6rios do 
licitante com a proposta classificada em 2Q (segundo) Iugar, e assim, sucessivamente, ate que urn 
licitante classificado atenda as condig6es fixadas no edital; 

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto sera adjudicado ao vencedor nas 
condig6es tecnicas e econ6micas par ele ofertadas. 

Capitulo VI 

DISPOSICOES APLICAVEIS A UNIAO 

Art. 14. Sera institufdo, par decreta, 6rgao gestor de parcerias publico-privadas federais, com 
compet€mcia para: (Vide Decreta n° 5.385, de 2005) 

I - definir os servigos prioritarios para execugao no regime de parceria publico-privada; 

II- disciplinar os procedimentos para celebragao desses contratos; 

Ill- autorizar a abertura da licitagao e aprovar seu edital; 

IV - apreciar os relat6rios de execugao dos contratos. 

§ 1Q 0 6rgao mencionado no caput deste artigo sera composto par indicagao nominal de urn 
representante titular e respectivo suplente de cada urn dos seguintes 6rgaos: 

I - Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, ao qual cumprira a tarefa de coordenagao 
das respectivas atividades; 

II- Ministerio da Fazenda; 

Ill- Casa Civil da Presidencia da Republica. 

§ 2Q Das reuni6es do 6rgao a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de 
parceria publico-privada participara urn representante do 6rgao da Administragao Publica direta cuja 
area de competencia seja pertinente ao objeto do contrato em analise. 

§ 3Q Para deliberagao do 6rgao gestor sabre a contratagao de parceria publico-privada, o 
expediente devera estar instrufdo com pronunciamento previae fundamentado: 

I -do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, sabre o merito do projeto; 
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II - do Ministerio da Fazenda, quanta a viabilidade da concessao da garantia e a sua forma, 
relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 
desta Lei. 

§ 4Q Para o desempenho de suas fun<;6es, o 6rgao citado no caput deste artigo podera criar 
estrutura de apoio tecnico com a presenya de representantes de institui<;6es publicas. 

§ 5Q 0 6rgao de que trata o caput deste artigo remetera ao Congresso Nacional e ao Tribunal de 
Contas da Uniao, com periodicidade anual, relat6rios de desempenho dos contratos de parceria 
publico-privada. 

§ 6Q Para fins do atendimento do disposto no incise V do art. 4Q desta Lei, ressalvadas as 
informa<;6es classificadas como sigilosas, os relat6rios de que trata o § 5Q deste artigo serao 
disponibilizados ao publico, por meio de rede publica de transmissao de dados. 

Art. 15. Compete aos Ministerios e as Agencias Reguladoras, nas suas respectivas areas de 
competemcia, submeter o edital de licita<;ao ao 6rgao gestor, proceder a licita<;ao, acompanhar e 
fiscalizar os contratos de parceria publico-privada. 

Paragrafo unico. Os Ministerios e Agencias Reguladoras encaminharao ao 6rgao a que se refere 
o caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade semestral, relat6rios circunstanciados acerca da 
execugao dos contratos de parceria publico-privada, na forma definida em regulamento. 

Art. 16. Ficam a Uniao, suas autarquias e fundag6es publicas autorizadas a participar, no limite 
global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilh6es de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Publico
Privadas - FGP, que tera por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigag6es pecuniarias 
assumidas pelos parceiros publicos federais em virtude das parcerias de que trata esta Lei. 

§ 1Q 0 FGP tera natureza privada e patrimonio proprio separado do patrimonio dos cotistas, e 
sera sujeito a direitos e obrigag6es pr6prios. 

§ 2Q 0 patrimonio do Fundo sera formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, 
por meio da integralizagao de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administragao. 

§ 3Q Os bens e direitos transferidos ao Fundo serao avaliados por empresa especializada, que 
devera apresentar laude fundamentado, com indicagao dos criterios de avaliagao adotados e 
instrufdo com os documentos relatives aos bens avaliados. 

§ 4Q A integralizagao das cotas podera ser realizada em dinheiro, tftulos da dfvida publica, bens 
im6veis dominicais, bens m6veis, inclusive ag6es de sociedade de economia mista federal 
excedentes ao necessaria para manutengao de seu controle pela Uniao, ou outros direitos com valor 
patrimonial. 

§ 5Q 0 FGP respondera por suas obrigag6es com os bens e direitos integrantes de seu 
patrimonio, nao respondendo os cotistas por qualquer obrigagao do Fundo, salvo pela integralizagao 
das cotas que subscreverem. 

§ 6Q A integralizagao com bens a que se refere o § 4Q deste artigo sera feita independentemente 
de licitagao, mediante previa avaliagao e autorizagao especffica do Presidente da Republica, por 
proposta do Ministro da Fazenda. 

§ 7Q 0 aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP sera condicionado a sua 
desafetagao de forma individualizada. 
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Art. 17. 0 FGP sera criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente par 
instituigao financeira controlada, direta ou indiretamente, pela Uniao, com observancia das normas a 
que se refere o inciso XXII do art. 4° da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

§ 12 0 estatuto eo regulamento do FGP serao aprovados em assembiE~ia dos cotistas. 

§ 22 A representagao da Uniao na assembleia dos cotistas dar-se-a na forma do inciso V do art. 
10 do Decreta-Lei n° 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

§ 32 Cabera a instituigao financeira deliberar sabre a gestao e alienagao dos bens e direitos do 
FGP, zelando pel a manutengao de sua rentabilidade e liquidez. 

Art. 18. As garantias do FGP serao prestadas proporcionalmente ao valor da participagao de 
cada cotista, sendo vedada a concessao de garantia cujo valor presente liquido, somado ao das 
garantias anteriormente prestadas e demais obrigag6es, supere o ativo total do FGP. 

§ 12 A garantia sera prestada na forma aprovada pela assembleia dos cotistas, nas seguintes 
modalidades: 

I - fianga, sem beneficia de ordem para o fiador; 

II- penhor de bens m6veis ou de direitos integrantes do patrim6nio do FGP, sem transferencia 
da posse da coisa empenhada antes da execugao da garantia; 

Ill- hipoteca de bens im6veis do patrim6nio do FGP; 

IV - alienagao fiduciaria, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente 
fiduciario par ele contratado antes da execugao da garantia; 

V- outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que nao transfiram a titularidade ou 
posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execugao da garantia; 

VI - garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrim6nio de afetagao constitufdo em decorrencia 
da separagao de bens e direitos pertencentes ao FGP. 

§ 22 0 FGP podera prestar contra-garantias a seguradoras, instituig6es financeiras e organismos 
internacionais que garantirem o cumprimento das obrigag6es pecuniarias dos cotistas em contratos 
de parceria publico-privadas. 

§ 32 A quitagao pelo parceiro publico de cada parcela de debito garantido pelo FGP importara 
exoneragao proporcional da garantia. 

§ 42 No caso de credito liquido e certo, constante de titulo exigfvel aceito e nao pago pelo 
parceiro publico, a garantia pod era ser acionada pelo parceiro privado a partir do 452 

( quadragesimo 
quinto) dia do seu vencimento. 

§ 52 0 parceiro privado podera acionar a garantia relativa a debitos constantes de faturas 
emitidas e ainda nao aceitas pelo parceiro publico, desde que, transcorridos mais de 90 (noventa) 
dias de seu vencimento, nao tenha havido sua rejeigao expressa par ato motivado. 

§ 62 A quitagao de debito pelo FGP importara sua subrogagao nos direitos do parceiro privado. 

§ 72 Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderao ser objeto de constrigao 
judicial e alienagao para satisfazer as obrigag6es garantidas. 
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Art. 19 0 FGP nao pagara rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o 
direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimonio ainda nao 
utilizado para a concessao de garantias, fazendo-se a liquidagao com base na situagao patrimonial do 
Fundo. 

Art. 20. A dissolugao do FGP, deliberada pela assembleia dos cotistas, ficara condicionada a 
previa quitagao da totalidade dos debitos garantidos ou liberagao das garantias pelos credores. 

Paragrafo unico. Dissolvido o FGP, o seu patrimonio sera rateado entre os cotistas, com base na 
situagao patrimonial a data da dissolugao. 

Art. 21. E facultada a constituigao de patrimonio de afetagao que nao se comunicara com o 
restante do patrimonio do FGP, ficando vinculado exclusivamente a garantia em virtude da qual tiver 
sido constituido, nao podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestra, busca e apreensao ou 
qualquer ato de constrigao judicial decorrente de outras obrigag6es do FGP. 

Paragrafo unico. A constituigao do patrimonio de afetagao sera feita por registro em Cart6rio de 
Registro de Titulos e Documentos ou, no caso de bem im6vel, no Cart6rio de Registro lmobiliario 
correspondente. 

Art. 22. A Uniao somente podera contratar parceria publico-privada quando a soma das 
despesas de carater continuado derivadas do conjunto das parcerias ja contratadas nao tiver 
excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do exercicio, e as 
despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 ( dez) a nos subsequentes, nao excedam a 1% (um 
por cento) da receita corrente liquida projetada para os respectivos exercicios. 

Capitulo VII 

DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 23. Fica a Uniao autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de lncentivo a 
lmplementagao de Projetos de Interesse Social - PIPS, instituido pela Lei no 10.735, de 11 de 
setembro de 2003, as aplicag6es em fundos de investimento, criados por instituig6es financeiras, em 
direitos credit6rios provenientes dos contratos de parcerias publico-privadas. 

Art. 24. 0 Conselho Monetario Nacional estabelecera, na forma da legislagao pertinente, as 
diretrizes para a concessao de credito destinado ao financiamento de contratos de parcerias publico
privadas, bem como para participagao de entidades fechadas de previdemcia complementar. 

Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editara, na forma da legislagao pertinente, normas 
gerais relativas a consolidagao das contas publicas aplicaveis aos contratos de parceria publico
privada. 

Art. 26. 0 inciso I do§ 1° do art. 56 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar 
com a seguinte redagao: 

"Art. 56 ........... , ....................................................................... . 

§ 1Q ........................................................................................ . 

I - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministerio 
da Fazenda; 
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......................................................................................... " (NR) 

Art. 27. As operag6es de credito efetuadas por empresas publicas ou sociedades de economia 
mista controladas pela Uniao nao poderao exceder a 70% (setenta por cento) do total das fontes de 
recursos financeiros da sociedade de prop6sito especifico, sendo que para as areas das regi6es 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o fndice de Desenvolvimento Humano - IDH seja inferior a 
media nacional, essa participagao nao podera exceder a 80% (oitenta por cento). 

§ 12 Nao poderao exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros 
da sociedade de prop6sito especifico ou 90% (noventa por cento) nas areas das regi6es Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, onde o fndice de Desenvolvimento Humano - IDH seja inferior a media 
nacional, as operag6es de credito ou contribuig6es de capital realizadas cumulativamente por: 

I - entidades fechadas de previdencia complementar; 

II - empresas publicas ou sociedades de economia mista controladas pela Uniao. 

§ 22 Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as 
operag6es de credito e contribuig6es de capital a sociedade de prop6sito especifico. 

Art. 28. A Uniao nao podera conceder garantia e realizar transferencia voluntaria aos Estados, 
Distrito Federal e Municfpios se a soma das despesas de carater continuado derivadas do conjunto 
das parcerias ja contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da 
receita corrente liquida do exercicio ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 
anos subsequentes excederem a 1% (um por cento) da receita corrente lfquida projetada para os 
respectivos exercfcios. 

§ 12 Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios que contratarem empreendimentos por 
intermedio de parcerias publico-privadas deverao encaminhar ao Senado Federal e a Secretaria do 
Tesouro Nacional, previamente a contratagao, as informag6es necessarias para cumprimento do 
previsto no caput deste artigo. 

§ 22 Na aplicagao do limite previsto no caput deste artigo, serao computadas as despesas 
derivadas de contratos de parceria celebrados pela Administragao Publica direta, autarquias, 
fundag6es publicas, empresas publicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo respective ente. 

§ 32 (VET ADO) 

Art. 29. Serao aplicaveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreta-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940- C6digo Penal, na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992- Lei de lmprobidade 
t_\dministrativa, na Lei 11° 10.028. de 19 de outubro de 2000- Lei dos Crimes Fiscais, no Decreta-Lei n° 
201, de 27 de fevereiro de 1967, e na Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejufzo das 
penalidades financeiras previstas contratualmente. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasflia, 30 de dezembro de 2004; 1832 da lndependencia e 1162 da Republica. 
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