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JUSTIFICATIVA (RESUMO) 

O Programa Infraleaders reu ne diversos agentes do setores de infraestrutura do Brasil, governamentais e privados, 
para discutir temas relevantes para o setor. Na terceira ediça o, realizada em Washington, todo o programa foi 
desenvolvido na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financia, estrutura e promove estudos no 
setor de infraestrutura, especialmente nos paí ses da Ame rica Latina. 

O programa, organizado na forma de paine is, aborda os seguintes assuntos: 

(i) perspectivas para investimentos no Brasil; 
(ii) desafios para perspectiva de investimentos na Ame rica Latina e Caribe; 
(iii) arquitetura de financiamento internacional e o papel dos bancos multilaterais; 
(iv) planejamento e dimensa o fiscal da infraestrutura; 
(v) Ambiente regulato rio e institucional que possibilite a participaça o privada na infraestrutura; 
(vi) Estudos de caso de regulamentaça o bem-sucedida do processo de preparaça o/execuça o de PPP e 

diretrizes metodolo gicas para estruturaça o de PPP na Am. Latina; 
(vii) Reflexo es sobre o planejamento de infraestrutura no Brasil sob uma perspectiva de ní vel subnacional; 
(viii) Novos Paradigmas para Infraestruturas Sustenta veis: Mobilizaça o do Financiamento Clima tico e do 

Capital Privado para a Transiça o Clima tica; 
(ix) Estudo de caso sobre acordos de dí vida e requisitos ESG sob a perspectiva do financiador e o exemplo 

da infraestrutura escolar no Uruguai; 
(x) Reflexo es sobre infraestrutura resiliente sob a perspectiva brasileira; 
(xi) Novos modelos de nego cios, transiça o energe tica e descarbonizaça o dos transportes; 
(xii) Operaço es de Garantia Soberana para Investimento Pu blico em Infraestrutura: Liço es do BID; 
(xiii) Reflexo es sobre gesta o e regulaça o de contratos de infraestrutura no Brasil; 
(xiv) Aspectos legais para o desenvolvimento de infraestrutura. 

 
Ale m dos paine is, houve duas visitas te cnicas (excludentes), sendo que participei de visita a tre s 

projetos de desenvolvimento urbano em Washington D.C., na modalidade parceria pu blico-privada. 
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Os temas tratados no programa se relacionam com as compete ncias da SecexInfra, tendo em vista 
trabalhos que avaliam todo o ciclo polí ticas pu blicas de infraestrutura, assim como ana lises de projetos de 
desestatizaço es e acompanhamento dos projetos objeto de desestatizaça o. 

Participaram do programa secreta rio executivo do Ministe rio do Planejamento e Orçamento, 
secreta rios nacionais e estaduais, diretores de age ncias reguladoras federais e estaduais, diretor-presidente da Infra 
S.A., presidentes e diretores de companhias de saneamento, servidores do ministe rio dos transportes e da 
integraça o e desenvolvimento regional, da secretaria especial do Programa de Parceria de Investimentos, 
conselheiro do TCE-PE (representando a ATRICON), auditores do TCDF, representantes de entidades 
representativas de entidades privadas, representantes de empresas do setor privado. 

Os painelistas, em sua maioria, eram do corpo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 
convidados do BID. Tambe m tiveram alguns paine is especí ficos para discussa o de aspectos do Brasil, cujos 
painelistas eram participantes do programa Infraleaders. 

RELATO 

Como indicado no to pico anterior, o programa foi organizado em paine is que trataram de va rios 
aspectos do ciclo de infraestrutura, desde desafios fiscais e de financiamento (estruturas e instrumentos), na 
perspectiva de governos e de bancos multilaterais de desenvolvimento, passando por aspectos da estruturaça o de 
investimento, como alocaça o de riscos, foco em desempenho e segurança jurí dica. Houve grande enfoque em 
aspectos de mudanças clima ticas, infraestrutura resiliente e financiamentos sustenta veis.  

No primeiro dia, as discusso es foram relacionadas a s perspectivas para investimentos no Brasil e 
desafios para as perspectivas de investimentos na Ame rica Latina e Caribe (ALC). Foi discorrido sobre o de ficit (GAP) 
no investimento em infraestrutura no Brasil, da ordem de 2-3% do PIB e que este de ficit na o e  possí vel de ser coberto 
apenas com recursos pu blicos, sobrevindo a necessidade de investimento privado, de parceria (pu blico-privado). 
Os bancos multilaterais de desenvolvimento te m capacidade para cobrir uma pequena parte dessa lacuna de 
investimento.  O BID ressaltou ter um programa de PPP que visa auxiliar governos a melhorar a regulaça o, projetos 
e a disponibilidade de recursos pu blicos. Representantes do governo brasileiro (MPO, MT, Infra S.A., SEPPI e MIDR) 
deram um panorama das perspectivas de investimentos em sua a rea. 

A equipe do BID abordou questo es sobre a insuficie ncia e ineficie ncia do investimento na ALC, os 
impactos das alteraço es clima ticas (infraestrutura mais dispendiosa, ale m dos danos econo micos propriamente 
ditos), os impactos das novas tecnologias nos modelos de prestaça o de serviços (por exemplo, energia solar e eo lica) 
e outras estimativas de investimento para superar a lacuna hoje existente. Destacaram a necessidade de investir no 
“processo de investimento”: planos de infraestrutura, pre -investimento, competiça o e inovaça o, manutença o e luta 
contra a corrupça o. Destacaram as emisso es de CO2 por setores de infraestrutura na ALC e a necessidade de geraça o 
a partir de fontes renova veis, promoça o do transporte pu blico (de forma a reduzir emisso es) e na o motorizado, 
eletrificaça o em massa de atividades e recuperaça o de ecossistemas. 

Mencionaram projetos de transportes pu blico em que o banco esta  envolvido em Curitiba e Sa o Paulo 
e novos modelos de  nego cio para substituiça o de frotas. Abordaram programas do banco para prover capacidades, 
bons projetos e mobilizaça o de capital. Destacaram que na regia o mais da metade dos projetos de PPPs esta o no 
Brasil  e que acompanham 700 projetos na regia o. Salientaram o desafio de lidar com os desastres clima ticos (va o 
estar nos contratos? havera  dispositivos de liquidez?). Destacaram a necessidade de pensar nos aspectos fiscais. Ter 
um pipeline de projetos e compromissos. 

O segundo dia do programa foi focado no financiamento da infraestrutura (estruturas de capital, 
categorias e instrumentos financeiros corporativos e para projetos. Fizeram um panorama dos fluxos financeiros 
globais de infraestrutura. Abordaram que bancos pu blicos e multilaterais devem contribuir para o ambiente de 
financiamento e na o substituir/afastar os financiadores privados. Destacaram alguns gargalos para os investidores: 
qualidade dos projetos, riscos (necessidade de os projetos terem mecanismos de mitigaça o), segurança jurí dica. 
Apresentaram potenciais instrumentos de financiamento para mitigar riscos nas fases dos grandes projetos de 
infraestrutura. Destacaram o aumento do financiamento por meio de green bonds (ou empre stimos verdes). 
Destacaram a atuaça o dos bancos de desenvolvimento na eliminaça o de gargalos (apoio te cnico; fa bricas de 
projetos), na reduça o de assimetria de informaça o para investidores internacionais (credibilidade) e na mitigaça o 
de riscos (garantias, hedging). Apresentaram algumas soluço es para assiste ncia financeira. 

Em outra sessa o que tratou de planejamento e riscos fiscais, foi apresentada a experie ncia da Colo mbia 
com megaprojetos de infraestrutura. Foram apresentadas a organizaça o institucional daquele paí s, a evoluça o das 
geraço es dos contratos e as caracterí sticas dos contratos mais recentes, especialmente no setor de transportes 
(rodovias, portos, hidrovias, aeroportos e mobilidade urbana). O especialista do Wilson Center abordou a 
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necessidade de melhorar estudos pu blicos sobre projetos para reduzir barreiras regulato rias e informacionais, para 
atrair capital estrangeiro. Recomendou a leitura da publicaça o: Bringing PPPs into the SUNLIGHT. 

No u ltimo painel do segundo dia, foi abordado o Ambiente regulato rio e institucional que possibilite a 
participaça o privada na infraestrutura. Foram apresentadas ferramentas de Bancos multilaterais que avaliam a 
capacidade de paí ses de implementar parcerias pu blico-privadas (PPPs) eficientes em infraestrutura (Infrascope), 
assim como publicaço es do BID no a mbito do Programa para a melhoria das polí ticas pu blicas e da regulaça o dos 
serviços de a gua e saneamento na Ame rica Latina e no Caribe, em que se elaborou um referencial de boas pra ticas 
ferramentas de apoio, abordando aspectos institucionais do setor, de governança do regulador,  do modelo 
regulato rio e dos mecanismos e instrumentos regulato rios. 

Foi apresentado um estudo de caso de regulamentaça o bem-sucedida do processo de 
preparaça o/execuça o de PPP e diretrizes metodolo gicas para estruturaça o de PPP na Am. Latina, em que o 
especialista do BID destacou os seguintes aspectos: evitar que PPPs sejam implementadas por razo es 
exclusivamente fiscais; garantir que as deciso es e avaliaço es levem a projetos via veis; promover eficie ncia em 
tempos e recursos; e comunicar estrategicamente com grupos de interesse. Ao final, apresentou guias internacionais 
de refere ncia (PPP Reference Guide 3.0; CP3P; Guia metodolo gica de PPP do Peru) e forneceu links para documentos 
de refere ncia da Australia, Colo mbia, Uruguay e Five Case Model). 

Ao final do dia houve um painel com participantes do programa sobre Reflexo es sobre o planejamento 
de infraestrutura no Brasil sob uma perspectiva de ní vel subnacional (secreta rios e subsecreta rios de estados e de 
municí pios, diretor de age ncia reguladora). 

No terceiro dia foram realizadas visitas te cnicas no perí odo da manha . Eu participei da visita a tre s 
projetos de desenvolvimento urbano em Washington D.C. (Urban Developments DC), na modalidade parceria 
pu blico-privada, nas regio es de NoMa, Capitol Riverfront e The Wharf D.C. 

No perí odo da tarde a primeira sessa o tratou dos Novos Paradigmas para Infraestruturas Sustenta veis: 
Mobilizaça o do Financiamento Clima tico e do Capital Privado para a Transiça o Clima tica, destacando-se a 
apresentaça o de especialista da Harvard Kennedy School (Akash Deep). O especialista deu um amplo panorama dos 
instrumentos de financiamento clima tico no mundo (financiamento verde e financiamento sustenta vel – ESG), tipos, 
distribuiça o, benefí cios e desafios na perspectiva dos paí ses emergentes e nas economias em desenvolvimentos. O 
especialista destacou que o investimento em combustí veis fo sseis continua elevado e que esse crescimento 
compensara  quase totalmente a sua diminuiça o nas economias avançadas. Nesse sentido, apresentou uma 
alternativa mediante a dissociaça o do financiamento clima tico e o do desenvolvimento. 

Os especialistas do BID complementaram essa sessa o apresentando questo es sobre o fluxo global de 
investimento, instrumentos do BID, exemplos de operaço es (exemplo do Green Swap no Chile). Relataram que para 
melhorar o acesso a esses recursos e  preciso segurança jurí dica. Consideram que o excesso de regulaça o e  um 
empecilho. Destacaram a necessidade de: projetos banca veis (incluí da a necessidade de equity no projeto – skin in 
the game), relaça o risco/retorno e segurança jurí dica/regulaça o (rule of law). 

Em outra sessa o foram abordados aspectos de PPPs sociais: Participaça o Privada em Infraestrutura 
Social. O especialista do BID apresentou um caso de PPP de escolas em Belo Horizonte e fez paralelos com um projeto 
de PPP de escolas no Uruguay. Um dos destaques deste painel e  que o especialista informou que na Ame rica Latina, 
costuma-se fazer um pagamento na entrega dos ativos, enquanto no resto do mundo o pagamento ocorre pela 
disponibilidade do ativo (se apo s a entrega por algum motivo na o ocorrer a disponibilidade, na o ha  o pagamento de 
parcela). Por fim, concluiu que o Value for Money sera  mais positivo quanto mais o projeto focar na especificaça o dos 
resultados (e na o do processo), na integraça o das etapas pelo setor privado, no pagamento por desempenho 
(receitas varia veis baseadas no desempenho) e no financiamento privado da construça o. Ao final deste dia, houve 
uma sessa o sobre reflexo es sobre infraestrutura resiliente sob a perspectiva brasileira com participantes do 
programa 

O quarto dia iniciou com a sessa o sobre Novos Paradigmas para Infraestruturas Sustenta veis: 
Mobilizaça o do Financiamento Clima tico e do Capital Privado para a Transiça o Clima tica. Um especialista lí der em 
mudanças clima ticas do BID abordou aspectos sobre o compromisso corporativo com as metas do acordo de Paris, 
que esta  crescendo exponencialmente, mas que em ní vel nacional a aça o clima tica tem sido insuficiente. Por outro 
lado, o progresso tecnolo gico tem sido surpreendente (citou o desenvolvimento das ce lulas fotovoltaicas, da energia 
eo lica e das baterias), sendo que as projeço es de capacidade ficaram bem abaixo do que se observou na pra tica, 
assim como os custos dessas tecnologias decresceram em raza o mais acelerada do que o previsto. O especialista 
destacou os seguintes modelos de nego cio para a transiça o energe tica no setor de transportes: Mecanismo do 
mercado de carbono - Parcerias de transporte de serviços pu blicos; logí stica de veí culos ele tricos; IA e modelos 
multi-energe ticos integrados e Modelos de nego cios digitais. 

Ainda neste painel outro especialista do BID destacou que o setor de transportes responde por 25% 
das emisso es (seria o segundo lugar), mas que este nu mero representa na ALC 40%, raza o pela qual e  preciso olhar 
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com muita atença o para o setor de transportes na ALC. A maior parte das emisso es e  nas cidades, e tem se olhado 
muito para eletrificaça o e substituiça o de frotas. Salientaram que, considerando o ciclo de vida total de um o nibus, 
os veí culos ele tricos sa o mais baratos, mas e  preciso mudar o modelo de nego cio, tendo em vista os altos custos 
iniciais de aquisiça o. Citaram exemplos de Santiago no Chile e Bogota  na Colo mbia. Esta o dividindo em dois 
contratos (aquisiça o da frota; operaça o). Destacaram a necessidade de melhorar a mobilidade.  

Um terceiro especialista do BID trouxe uma abordagem sobre mercado de hidroge nio. 
A sessa o seguinte trouxe uma discussa o sobre Taxonomia sustenta vel para investimento (Instrumento 

para mobilizar e redirecionar os fluxos de capitais para os investimentos necessa rios para o enfrentamento a  crise 
clima tica e cumprimento dos ODS). Tambe m foi trazido um panorama sobre finanças sustenta veis, pra ticas de 
greenwashing. Algumas entidades e bancos multilaterais desenvolveram um quadro comum de taxonomia de 
finanças sustenta veis. Destacaram que esta  em construça o a Taxonomia sustenta vel brasileira e que no Brasil, os 
marcos de finanças sustenta veis sa o BNDES, Caixa e BB. 

Ao final do dia houve uma sessa o Reflexo es sobre gesta o e regulaça o de contratos de infraestrutura no 
Brasil com participantes do programa (diretores de age ncias reguladoras, membro da Atricon, advogados) 

No quinto dia, houve uma sessa o sobre aspectos legais para o desenvolvimento de infraestrutura, com 
participantes do programa (advogados pu blicos e privados). 

Todos esses aspectos tratados no programa guardam relaça o com trabalhos atuais e potenciais da 
SecexInfra. Os ministe rios dos Transportes, de Portos e Aeroportos, das Cidades e da Integraça o e Desenvolvimento 
Regional esta o desenvolvendo aço es relacionadas a s mudanças clima ticas, descarbonizaça o e pra ticas ESG 
(Environmental, Social and Governance), as quais ja  vem sendo acompanhadas pela SecexInfra. Esses ministe rios 
realizam projetos de desestatizaço es, que precisam considerar aspectos de resilie ncia e descarbonizaça o. 
Determinadas polí ticas, que apoiam entes subnacionais, como a de mobilidade urbana, esta  em momento de revisa o 
de modelos, como a eletrificaça o de frotas e/ou substituiça o por modelos menos poluentes. Os aspectos abordados 
no programa, especialmente a experie ncia do bancos multilaterais no financiamento, estruturaça o e estudos em 
toda a Ame rica Latina, contribuem para a formataça o de futuras aço es de controle sobre esses temas. 

Por fim, a SecexInfra coordena o Grupo de Trabalho de Polí ticas e Regulaça o de Infraestrutura da 
Olacefs (GT Infra). Neste momento, o TCU esta  empenhado em transformar este grupo de trabalho tempora rio em 
uma comissa o permanente, cuja proposta sera  levada a  Assembleia-geral da Olacefs em outubro/2024. Sendo 
aprovada, ocorrera o reunio es para tratar do Plano Operativo Anual da comissa o e prospectar temas de trabalho 
para 2025, de modo que o conhecimento adquirido pode contribuir para a estrate gia e definiça o de futuras aço es 
no a mbito dessa comissa o na Olacefs. Tambe m esta  em formataça o um futuro apoio da GIZ a  Olacefs no tocante a 
mudanças clima ticas e transiça o energe tica. A SecexInfra tem dialogado com a GIZ sobre esse programa. 

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO 

A expectativa e  de que conhecimento adquirido no programa, especialmente quanto aos aspectos das mudanças 
clima ticas e repercusso es nas polí ticas e projetos de infraestrutura, aspectos de financiamento de infraestrutura, 
estruturaça o de projetos e segurança jurí dicas seja considerado no planejamento das futuras aço es de controle da 
SecexInfra, especialmente nos temas infraestrutura resiliente, polí ticas de descarbonizaça o setoriais e no 
acompanhamento dos projetos de desestatizaça o. 

Ale m disso, espera-se que o conhecimento tambe m contribua para as discusso es com os paí ses da Olacefs na 
elaboraça o do Plano Operativo Anual da futura comissa o de infraestrutura, caso venha a ser aprovada na 
assembleia-geral da Olacefes, e nas discusso es com os paí ses para os trabalhos a serem realizados em 2025. 

O material do curso sera  compartilhado com a equipe da SecexInfra. 

 

 


