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RESUMO 0 setor de saneamento 
basic() brasileiro vivencia urn claro 
ponto de inflexao em sua trajetoria: 
por um lado, apresenta grandes 
oportunidades e significativo 
potencial de crescimento, 
concomitantemente corn reduzidos 
niveis de eficiencia e produtividade; e, 
por outro, encontra-se corn seu 
desenvolvimento contido pela 
insuficiente capacidade de 
investimento e de endividamento dos 
prestadores publicos de servicos. Este 
artigo busca analisar o papel da 
iniciativa privada na superacao dos 
desafios enfrentados pelo setor de 
saneamento basico e sinalizar uma 
possivel modelagem de desestatizacdo 
do setor. 

ABSTRACT The Brazilian water 
and waste water industry is 
challenged by important issues. 
Although it presents significant 
opportunities and impressive growth 
potential together with low efficiency 
and productivity indexes, its 
development is restricted by the 
state-owned operators insufficient 
performance. This article examines 
the private sector role aiming to 
overcome the challenges and 
obstacles faced by the sanitation 
sector and outlines a possible 
privatization model for this sector. 
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1. Introducao 

setor de saneamento basico brasileirol vivencia urn claro ponto de 
inflexao em sua trajetoria: apresenta faturamento superior a R$ 7,4 

bilhoes, responde por mais de 100 mil empregos diretos e propicia o acesso 
de mais de 90% da populacao urbana a redes de abastecimento de agua. Por 
outro lado, a qualidade dos servicos prestados ainda deixa a desejar: nivel 
medio de perdas — fisicas e comerciais — superior a 45%; indicadores 
operacionais e gerenciais insatisfatorios; precariedade no atendimento roti-
neiro, resultando em prazos excessivamente longos e padroes insuficientes 
de atendimento aos usuarios; e reduzidos niveis de cobertura em coleta e, 
principalmente, em tratamento de esgotos. Adicionalmente, verifica-se pro-
fundo desequilibrio — seja economico-financeiro, tecnico-operacional ou 
gerencial — entre as diferentes regioes brasileiras e falta de capacidade para 
investimento — seja para melhoria ou para ampliacao dos servicos. 

O setor defronta-se, ainda, corn o desafio e a prioridade governamental de 
atingir a universal izacao na prestacao dos servicos de saneamento basic() a 
populacao urbana, 2  o que exigird urn esforco de investimentos da ordem de 
R$ 40 bilhoes — superior a R$ 2,5 bilhoes anuais, em 15 anos. Esse nivel 
anual de investimentos permitird a geracao de mais de 100 mil empregos 
diretos e indiretos, 3  alem de externalidades positivas junto a satide e ao meio 
ambiente. 4  

Diante desse quadro, a desestatizacao do setor de saneamento constitui 
alternativa que nao pode mais ser adiada ou ignorada. A exemplo de outros 
servicos pUblicos, o ingresso de capitais financeiros e gerenciais privados 
se afigura fundamental para a superacao dos desafios que se colocam para 
o desenvolvimento do setor e o pleno atendimento a populacao. 

1 Consideradas 27 •ompanhias estaduais (inclusive a do Distrito Federal) e 33 servicos municipals. 
2 Acesso de 15 milhoes de pessoas a redes de abastecimento de tigua e de 39 milhoes a redes de coleta 

de esgotos, coqforme dados do Programa de Modemizacilo do Setor de Saneamento (PMSS) [ver 
MPO/Sepurb (1994)1 

3 Foi utilizada metodologia desenvolvida pelo Departamento Economic° da Area de Planejamento 
do BNDES, obtendo-se mais de 54 nzil empregos diretos e aproximadamente 48 mil indiretos. 

4 Sabidamente, 65% das internacoes hospitalares de ',senores de 10 anos estao associados n preca-
riedade das condicoe• de saneamento basico; •ada unidade monetoria investida em saneamento 
implica a econonzia de quatro unidades monetarias de gastos com custeio em satide. A disposicao 
inadequada de esgotos nan tratados em solos, rios, cc rregos e nascentes — 90% dos esgotos 
produzidos no pals — constitui a major fonte de degradaciio do meio ambiente. 
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O presente artigo busca delinear o setor de saneamento que almeja a 
populacao brasileira, examinando o indispensavel papel da iniciativa priva-
da nessa trajetoria. 

2. Breve Caracterizacao do Setor de Saneamento 
Basic° no Brasil 

A prestacao dos servicos de saneamento basico encontra-se, ainda hoje, 
concentrada principalmente em operadores ptiblicos, a saber: 27 compa-
nhias estaduais de saneamento basic° (CESBs), atendendo a mais de 3.600 
municipios, e cerca de 1.800 sistemas municipais autonomos, em geral sob 
a forma de administracao direta. 5  A participacao privada no setor é recente 
(pos-1994), identificando-se cerca de 30 processos de concessOes plenas ou 
parciais, em licitacao ou já homologados, notadamente em municipios da 
regido Sudeste. 6  

Tal estrutura de prestacAo de servicos 7  atende aproximadamente a 91% da 
populacao urbana em termos de abastecimento de agua. Entretanto, segundo 
dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicilios de 1996 (Pnad-
96), apenas 49% dos domicilios urbanos estao conectados a redes de coleta 
de esgotos e apenas 20% do total coletado recebem alguma forma de 
tratamento. 

Avaliados os indices de cobertura dos servicos de saneamento a luz das 
condicoes socioecon8micas da populacao, verifica-se que os maiores defi- 
cits de atendimento concentram-se nas faixas de renda mais baixa, 8  nas 

5 Ainda hoje silo poucas as companhias municipals de saneamento beisico (CMSBs). Os municipios 
de Campinas, Diadems:, Novo Hamburg°, Juiz de Fora, Petropolis, Paranagud, Itabuna e Uberaba 
contain con: CMSBs. 

6 Aracatuba, Birigiii, Itu, Jag, Jundiaf, Limeira, Mairinque, Mardi.% Mineiros do Tiete, Ourinhos, 
Cajamar, Salto, Pereiras, Ribeirao Preto, Bauru, Tuiuti (SP), Paranagud (PR), Sao Jodo de Meriti, 
Petropolis, Campos, Niter6i, Araruama, Saquarema, Silva Jardint, Slio Pedro da Aldeia, Iguaba 
Grande, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Bt zios (RJ), Cachoeiro do Itapentirim, Castelo, Colatina (ES), 
Itabuna (BA) e Fortaleza (CE). 

7 A presente estrutura organizational do setor de saneamento bdsico teve origem no Plano Nacional 
de Saneamento (Planasa), institufdo em 1969, que incentivou e induziu a estadualizacao do setor. 
Os municlpios interessados na implantacao ou expansdo de seus sistemas de saneamento basic° 
aderiam ao may novo model° mediante a concessao da prestacao dos servicos a companhia 
concessiondria estadual, que, por sua vez, habilitava-se aos emprestimos do entlio Banco Nacional 
da Habitacao (BNH), anico financiador do sistema. 0 BNH foi extinto em meados dos anon 80 e 
substitufdo pela Caixa Econ6mica Federal [ver BNDES (1996)]. 

8 Conforme dados da Pnad-96, comparando-se os Indices de cobertura para as faixas de renda ate 
dois saldrios mfnimos e acima de 10 saldrios m(nimos, tem-se: a) sem acesso a rede de dgua: 18% 
das famflias nafaixa ate dois saldrios m(nimos e apenas 4% das situadas na faixa de renda superior; 
e b) sem esgotamento sanitdrio: 73% e 37%, respertivamente. 
Nas regioes metropolitans (RMs), em geral, tern sido priorizado o atendimento dos ndcleos em 
detriment° dos municipios perifericos, a excectio da coleta de esgoto nas RMs de Recife (cuja 
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regiOes menos desenvolvidas 9  e nos segmentos de coleta e tratamento de 
esgotos. 

Examinada a qualidade na prestacao dos servicos de saneamento basic°, 
observa-se: 

• corn relacao aos servicos de agua: 

— significativas perdas de faturamento, decorrentes tanto de perdas fisicas 
(agua produzida e nao contabilizada) quanto comerciais (agua produzida, 
distribulda, consumida e nao medida); 

— intermitencia no fornecimento de agua tratada ou adocao de sistemas de 
rodizio; e 

baixo Indice de produtividade de pessoal, expresso pelo numero de empre-
gados por mil ligacoes de agua, equivalente a 4,57 — chegando a superar seis 
se incluidos os servicos terceirizados — contra padroes internacionais reco-
mendados de dois a tres empregados por mil ligagoes; I° 

• coleta e tratamento de esgotos: 

— 90% dos esgotos produzidos sdo lancados in natura ou sem tratamento 
adequado nos rios, nascentes, solos etc.; 

—freqiiente utilizacdo de redes de aguas pluviais para coleta de esgotos sem 
a adocao de separador absoluto; e 

— impactos diretos sobre a qualidade de vida e a saude da populacao, bem 
como sobre a qualidade dos mananciais responsaveis pelo fornecimento 
de agua, notadamente nos grandes centros urbanos; 

• atendimento aos usuarios: 

—baixo padrdo de qualidade, especialmente quanto a eficiencia no equa-
cionamento de reclamacoes e aos elevados prazos medios de atendimento 

periferia apresentava percentual de atendimento superior ao do nticleo) e Porto Alegre (que 
apresentava nivei.c sentelltantes de atendimento entre o micleo e a periferia). Existe, ainda, de modo 
geral, grande diferenca nos aveis de abastecimento de agua entre onside() e a periferia fiver BNDES 
(mar. 1997)]. 

9 Dados da Pnad-96 indicant que na regiiio Norte 31 % dos domicllios urbanos nao esteio conectados 
a rede de distribuiciio de agua, contra apenas 5% na regido Sudeste; analogamente, 91% dos 
domicilios da regiiio Norte nao possum acesso a sistemas de esgotametzto sanitdrio, percentual que 
eat para 24% na regiiio Sudeste. 

10 Registre-se que o setor empregou diretantente 105 mil pessoas (90 mil tzas CESBs e 15 mil nos 
servicos nzunicipais), cabendo considerar mais 30 mil empregos terceirizados. 
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a pedidos de reparos e concertos, novas ligacoes prediais, instalacao, 
substituicao e afericao de hidrometros, verificacao de qualidade da agua, 
servicos de identificaca'o de vazamentos domiciliares etc.; e 

—disponibilidade de postos e mecanismos de atendimento (centrais telefo-
nicas). 

Examinado o desempenho dos prestadores publicos no periodo' 1995/96, 11 
 verifica-se: 

— situacao economico-financeira insuficiente para fazer frente aos inves-
timentos requeridos corn vistas a universalizacdo dos servicos, ern que 
pese a receita operacional direta ter crescido cerca de 27%, fortemente 
associada ao crescimento real de 21% da tarifa media, bastante superior 
a inflacao verificada no periodo; e 

— indicadores medios nacionais bastante influenciados pelo desempenho 
das maiores CESBs. 

Considerados o faturamento superior a R$ 7,4 bilhoes, os contingentes 
populacionais ainda na"o atendidos — notadamente corn servicos de coleta e 
tratamento de esgotos — e as já citadas elevadas perdas em faturamento, 
estima-se que o setor possa vir a gerar receitas totais superiores a R$ 10 
bi I hoes/ano. 

Finalmente, cabe lembrar que o setor de saneamento esta intimamente ligado 
ao segmento de recursos hidricos. 12  Corn o advento da Lei 9.433/97, que 
instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, o 
saneamento basic() devera passar por adaptacoes significativas, tanto em 
termos de suas inter-rein -6es corn as agencias de bacias quanto pela sua 
condicao de usuario de recursos hidricos, o que, naturalmente, devera 
resultar nao apenas no pagamento pelo direito de use do bem "agua", mas 
tambem na disposicao de seus efluentes nos corpos receptores ("poluidor 
pagador"). 

Apresentam-se, a seguir, resumidamente, as metas da Politica Nacional de 
Saneamento (PNS) para o periodo 1999/2010 [ver MPO/Sepurb (1998)]. 

11 DiagnOstico dos Servicos de Agua e de Esgotos — 1995 e 1996, Sistema Nacional de Informacoes 
sobre Saneamento (SNIS) — MPO/Sepurb. Compreende infOnnacOes fornecidas pelas 27 CESBs e 
Os maiores servicos municipais (amostra de 33 municipios). 

12 fa foram comentadas as interligacoes do setor com a made e o mein ambiente. 
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3. Metas da Politica Nacional de Saneamento 

A luz do quadro vigente e considerado o objetivo de universalizacao do 
acesso da populacao brasileira aos servicos de saneamento, a PNS es-
tabeleceu as seguintes metas: 

SEGMENTO 1999/2010 (%) 1999/2002 (%) 

Agua 96 96 
Coleta de Esgotos 65 57 

Tratamento de Esgotos  44 30 

Para o periodo 1999/2002, as metas contemplam a ampliacao: a) do abas-
tecimento de agua, permitindo o atendimento a mais 18 milhoes de habitan-
tes (contingentes hoje ndo atendidos e crescimento vegetativo da populacao); 
b) da cobertura da coleta para beneficio a mais 13 milhoes de pessoas; e c) 
do tratamento de esgotos para 28 milhoes de pessoas. 13  Especificamente 
para as cidades corn populacao superior a 200 mil habitantes, as metas para 
o periodo 1999/2002 sao de 70% de cobertura em coleta de esgotos e de 
37% em tratamento. 

Para o cumprimento dessas metas, deverao ser investidos R$ 9 bilhoes no 
periodo 1999/2002 (R$ 2,3 bilhoes/ano),I 4  destacando-se que 60% dos 
investimentos destinam-se a cidades corn mais de 200 mil habitantes. 15  Para 
o period() 1999/2010 a estimativa de investimentos é de R$ 34 bilhoes. 

A PNS destaca a importancia da reestruturacdo institucional do setor, "de 
modo que se possa assegurar aos prestadores de servico a utilizacao dos 
recursos disponiveis no setor publico e viabilizar a participacao de agentes 
privados. Da mesma forma, destaca a necessidade de que a participacao 
privada, qualquer que seja a sua forma, deve representar efetivamente aporte 
de recursos para a realizacao dos pianos de investimento no setor, neces-
sarios ao cumprimento do objetivo da politica e das metas do governo" [ver 
MPO/Sepurb (1998)]. 

13 A PNS apresenta, ainda, a meta de universalizar os smicos de coleta e tratamento de resIduos 
solidos, incluindo mais de 33 millz5es de habitantes das cidades. 

14 Exduidos os investimentos previstos para a universalizaccio dos servicos de coleta e tratamento de 
residuos solidos. Consideradas tais inversoes em reskluos solidos, o total a ser investido passa para 
R$ 9,5 bilhoes e o investimento anual necessorio para R$ 2,4 bilhoes. 

15 Observe-se que 75 milhoes de pessoas vivem em cidades corn mais de 100 mil habitantes, sendo que 
45 milhoes destes residem tzas twve regioes metropolitanas constituidas nos anon 70 (Belem, 
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba e Porto Alegre). 
Registre-se, ainda, que mais de quatro mil municIpios brasileiros possum menos de 20 mil 
habitantes, representando cerca de 34 milhoes de pessoas. 
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Corn relacdo aos mencionados recursos disponiveis no setor public°, cabe 
observar que estes sAo constituidos, basicamente, pela geracAo interna dos 
prestadores de servicos, pela disponibilidade de recursos do FGTS e, em 
menor volume, por aqueles provenientes do Orcamento Geral da UniAo 
(OGU). Examinam-se, a seguir, as efetivas possibilidades de utilizacao 
desses recursos. 

4. Recursos Disponiveis no Setor Public° 

No que se refere a geracao interna de recursos, apenas as CESBs de maior 
porte, bem como os servicos municipais mais significativos, logram obter 
capacidade de geracao, embora ainda insuficiente para a conseqUente aplicacAo 
de eventuais disponibilidades internas de recursos em programas de inves-
timento. A reversao do quadro mais geral de ineficiencia na prestacao dos 
servicos repercutiria de forma positiva na geracao de recursos intemos, porem 
as amarras as quais estAo submetidos os operadores publicos tem, freqUente-
mente, impedido a implementacAo de medidas destinadas a reducao de custos, 
ao aumento da produtividade e a melhoria dos indicadores de eficiencia. 

Por outro lado, os recursos do FGTS vem apresentando oscilacoes tanto em 
termos de arrecadacdo quanto de aplicacoes. Estas Ultimas tem sido direta-
mente afetadas pela falta de capacidade de endividamento e de pagamento 
(em geral) de estados, municipios e prestadores publicos (CESBs e servicos 
municipais). Em julho deste ano, o Senado Federal e o Conselho Monetario 
Nacional (CMN) definiram novas e mais restritivas regras para determina-
gão da capacidade de endividamento do setor public° e suas entidades, que 
resultaram em nova reducao da capacidade de investimento do setor de 
saneamento. 16  

Quanto aos recursos fiscais, oriundos do OGU, sua destinacao esti dirigida 
As populacoes de baixa renda, constituindo awes compensatorias para 
atendimento a segmentos sociais incapazes de arcar corn recursos onero-
sos, 17  mecanismo que deve ter seus criterios de aplicacdo e destinacao 
aprimorados, visando a sua total transparencia perante a sociedade. 

16 A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) vem desenvolvendo metodologia e sistema de classificacilo 
de risco para avaliaciio de CESBs, para aplicacdo quando do exame de solicitacoes de autorizaccio 
para contratacao, por essas empresas, de emprestimos e financicunentos. 

17 0 Programa de 'icy:10 Social em Saneamento (Pass) utiliza recursos do OGU, do BID e do Bird, 
observando criterios de elegibilidade que privilegiam as localidades integrantes do Programa 
Comunidade Solidaria, quais sejam: municipios de menor porte; regibes menos desenvolvidas; 
maiores deficits de atendimento; populaclies de baixa renda. Mem do Pass, o Prosanear busca 
promover acoes integradas de saneamento em favelas de regicies metropolitanas, acoplando 
recursos do OGU (aplicados a fund° perdido) e do FGTS (com rusto financeiro, no caso, inferior 
a outros programas). 
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Portanto, claro esta que se impoe a viabilizacao da participacao privada 
mediante a desestatizacao do setor, sob pena de ser postergado o atingimento 
da meta de universalizacao dos servicos de saneamento, alem de agravadas 
as condicoes de saude publica e de degradacao ambiental. 

5. Desestatizacao do Setor de Saneamento Basic° 

Em tese, existiriam varias opcOes de participacao privada ou de deses-
tatizacao — lato sensu — passiveis de aplicacao ao setor de saneamento 
basico: contrato de administracao ou gestao, arrendamento (affermage), 
admissao de parceiro estrategico corn ou sem contrato de gestao ou opera-
cab, concessoes parciais do tipo build, operate and transfer (BOT), conces-
sties plenas, venda de controle acionario de CESBs ou CMSBs. Examine-
mos a aplicabilidade, as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas 
opcoes. 18  

• Contrato de Administracao ou Gestao 

Em geral, destina-sea operacao e a manutencao de sistemas, percebendo 0 
operador privado (contratado) remuneracao prefixada e condicionada a seu 
desempenho, este medido em funcao de parametros fisicos e indicadores 
definidos, nao havendo cobranca direta de tarifa aos usuarios pela prestacao 
dos servicos; sua duracao situa-se em torno de 10 anon. 

Internacionalmente, em situacoes onde haja forte preocupacao quanto a 
possibilidade de elevacao de tarifas e de reducao de quadro de pessoal como 
conseqUencia da participacao privada, esta modalidade tern sido adotada 
como uma forma gradual de aproximacao entre os setores publico e privado. 
Entretanto, o poder public° mantem a responsabilidade pela realizacao 
integral dos investimentos, o que nao atende ao nosso objetivo de atrair 
capitais privados para a viabilizacao dos investimentos. 19  

18 Nilo foi consideradn a °Nab de venda de ativos ou privatizaceio stricto sensu, nos moldes adotados 
no Reino Unido, uma vez que — consoante a legislacao brasileira — os ativos vinculados a prestacao 
de servico pc blico nao selo passfveis de alienacao, aplicando-se a estes o princfpio da revers& ao 
poder concedente ao final do pertodo de concessiio. 

19 Observe-se, entretanto, que tal alternativa pode ser considerada umaforma de melhorar o desempe-
nho operational e a eficiencia na prestaciio dos servicos, em especial em areas que, por suas 
caracterfsticas e peculiaridades socioeconomicas nao suportem estrutura tarifaria capaz de remu-
nerar os custos do capital investido ou amortizar os investimentos realizados. Nessa hip6tese, seria 
possfvel a aplicacao de recursos fiscais para a realizaciio de investimentos de implantacao ou 
expansaa dos servicos e a concomitante terceirizacao da operacao e manutencdo, ficando 0 
operador privado responsavel pelos investimentos de manutenctio e reposicdo. 
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• Arrendamento (Affermage) 

Similar aos contratos de gestao, nao envolve o compromisso de inves-
timentos de expansao por parte do operador, 2° podendo, entretanto, estar 
associado a mecanismos de cobranca direta aos usuarios e contemplar urn 
sistema especifico (tratamento de agua, por exemplo) ou a totalidade do 
sistema de prestacao de servicos. Trata-se de uma das modalidades mais 
adotadas na Franca e passivel de adocao por municipios onde nao seja viavel 
o estabelecimento de nivel tarifario capaz de amortizar os investimentos, 
desde que associado a mecanismos de alocacao transparente de recursos 
fiscais para a realizacao dos investimentos. 

• Parceiro Estrategico 

Trata-se de modalidade já adotada pela Sanepar (PR) e cogitada por outran 
CESBs, consistindo na venda de participacao acionaria minoritaria (block-
trade) do capital da CESB, corn o estabelecimento de acordo de acionistas 
e, eventualmente, a exigencia de formalizacao de contrato de adminis-
tracao/gestao e/ou de operacao. 

Os adeptos dessa forma argumentam que o papel do investidor ou parceiro 
estrategico seria o de alavancar a captacao de recursos e coibir ineficiencias 
decorrentes de ingerencia politica na administracao da CESB. Por outro 
lado, as desvantagens mais freqiientemente apontadas desta desestatizacao 
parcial sao: 

— a postergacao e as limitacOes a futura alienacao do bloco de controle; 

— o fato de a concessionaria permanecer sob controle do poder public° e 
sujeita, portanto, as restricoes já citadas relativas ao endividamento do 
setor public°, bem como as demaislimitacOes que cerceiam as empresas 
publicas, tais como a Lei 8.666/93, a interfer'encia politica na gestao da 
companhia, as dificuldades de implementacao de uma reestruturacao 
organizacional e funcional etc.; 

— a relacao dUbia que se mantem entre poder concedente e concessionario: o 
primeiro, na qualidade de regulador da prestacao dos servicos e de acionista 
majoritario do prestador desses servicos, o que pole afetar o cumprimento, 
pelo segundo, do objetivo de universalizacao, o atendimento as metas de 
qualidade dos servicos e o aumento de eficiencia e de produtividade; 

20 0 operador flea responsdvel pelos investimentos em operactio, manutencilo e renovacao ou 
reposicao. 
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—a depreciacao do valor da empresa, em funcao de: a) existirem interesses 
distintos entre os acionistas; b) eventuais conflitos de interesses perante 
outros investidores potenciais; e c) o parceiro estrategico possuir inge-
rencias na empresa; 

—os recursos auferidos com a alienacao de participacao acionaria minori-
aria de CESBs destinam-se, em geral, aos cofres estaduais, nab sendo 
necessariamente aplicados nas proprias CESBs (que, no entanto, conti-
nuam sob controle pliblico); 

—mediante a formalizacao de acordo de acionistas, freqiientemente sac) 
assegurados direitos ao parceiro estrategico que praticamente repre-
sentam a alienacao do efetivo comando da empresa ou podem vir a 
inviabilizar uma futura alienacao do controle acionario; 

—eventualmente, alem do acordo de acionistas, é firmado urn contrato de 
gestao corn o parceiro estrategico (ou corn operadora integrante de 
consercio ou associacao de empresas adquirente do bloco estrategico), 
pelo qual este recebe urn management fee; desta forma, o operador pode 
auferir pagamento adicional, obtendo remuneracao total superior a dos 
demais socios, que por sua vez perceberao apenas dividendos; e 

—permanecem os riscos relativos a vigencia das concessoes, nao havendo 
entendimento previo entre CESBs e municipios (cujos contratos de 
concessao, quando vigentes, estao proximos de seu termino) quanto 
estrategia a ser adotada para sua area de atuacao. 21  

• Concessoes Parciais do Tipo BOT 22  

Esta forma de participacao privada, ja adotada por varios municipios auto-
nomos,23  foi a modalidade predominante nas primeiras concessoes a inicia-
tiva privada realizadas apps a promulgacao da Lei de ConcessOes. Em geral, 
seu objetivo é a ampliacao da producao de agua tratada ou a implantacao de 
sistema de tratamento de esgotos, constituindo a opcao freqiiente em situa-
goes onde o poder public° nao dispOe de recursos financeiros, as condicoes 

21 Observe-se que, ao alienar parcela minoritaria do capital da CESB, os governos estaduais — em 
geral, ndo necessitan de autorizaedo da Assembleia Legislativa estadual, tampouco dos municipios, 
uma vez que a Lei 8.987/95 (Lei de Concessoes) trata apenas da transferencia de controle acionkrio 
de concessionária de servieo public°, a qual a possivel desde que previamente aprovada pelo poder 
concedente. 

22 As concessoes parciais de construed°, operaedo e transferencia (reverstio) stio similares aquelas 
precedidas de execuedo de obra, nos termos da Lei 8.987/95. 

23 Os sistemas de tratamento de esgotos domesticos e industriais de Itu (SP), de responsabilidade da 
Cavo Itu S.A., e de Jundiat (SP), implantado pela Companhia Saneamento de Jundiai (CSJ), ambas 
concessioncirias privadas, ja se encontram em operaelio desde julho e setembro ultimos, res-
pectivamente. 
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politicas locais ou a orientacdo politico-ideologica nab favorecem uma 
concessdo privada plena e a implantacao desses sistemas de producio de 
agua ou de tratamento de esgotos se afigura urgente. Em geral, os sistemas 
de distribuicio de agua e de coleta de esgotos continuam sendo operados 
pelos servicos municipais, os quais mantem sob sua responsabilidade a 
cobranca das tarifas de agua e esgotos, estabelecendo mecanismos de 
transferencia de parte dessas receitas tarifarias ao concessionario do BOT. 

A modalidade de BOT apresenta algumas dificuldades significativas, a 
saber: 

— nao permite uma acAo direta e integrada no sistema de saneamento basic°, 
notadamente no que se refere a ineficiencias na gest:a.° dos sistemas de 
distribuicao de agua — nivel de perdas, hidrometracao, estruturas tarifarias 
inadequadas, inadimplencia, evasio de receitas etc.; 24  

— tais ineficiencias, sobre as quais a concessionaria nao tern ingerencia, 
repercutem diretamente sobre seu efetivo fluxo de receitas; 

—para a aufericAo, pela concessionaria, de um fluxo estavel de receitas — 
capaz de amortizar os financiamentos e permitir um retorno adequado do 
capital investido 	tern sido comum a definicao de mecanismos de 
complementacao de receitas mediante pagamento efetuado diretamente 
pelo municipio; 25  

24 A correta avaliaedo e dimensionamento dos impactor decorrentes do desenvolvimento de programa 
de melhoria de eficiencia nos sistemas de distribuiedo deve constituir uma precondiedo para a 
decistio pela opedo do BOT, notadamente nos casos de BOT para a construe ao de nova captaedo 
de agua. 

25 Ecperiencias internacionais indicam a adoedo de acordos do tipo take-or-pay, como forma de 
garantir um ,fluxo firme de recursos para o BOT. 
Consideremos um BOT para implantaedo e operaedo de planta para tratamento de esgotos. 0 
servico municipal, ao efetuar a cobranca dos servieos aos usuarios, apresenta as respectivas contas 
corn fres parcelas, a saber: consumo de agua, coleta de esgotos e tratamento de esgotos. As parcelas 
relativas a coleta e ao tratamento de esgotos sdo estabelecidas a partir do consumo de dguafaturado 
e observam a distribuiedo da estrutura tarifaria vigente. A parcela arrecadada relativa ao trata-
mento de esgotos e, geralmente, transferida pelos arrecadadores ao concessionario do BOT. Tal 
montante 0 diretamente afetado pela politica comercial praticada pelo operador public° e pelos 
niveis de inadimplencia e de evasdo de receitas vigentes. Entretanto, o concessionario do BOT presta 
servico passive[ de medic& (volume de esgotos tratado no pertodo) e pelo qual percebe tarifa 
estabelecida contratualmente (em geral, a licitaedo para BOT se del pela oft 'la de tarifa minima). 
Esta tanfa contratual, entretanto, nao corresponde as tarifas cobradas diretamente aos usuarios. 
Portanto, o montante relativo a remuneraelio mensal devida a concessionaria a rateado entre os 
usuarios consoante os sees respectivos volumes de agua consumidos e a estrutura tarifaria praticada 
pelo servico municipal. Quanto menor o Indice de hidrometraedo do sistema de distribuiedo de agua 
e maiores os niveis de inadimplencia e de evasclo de receitas, maior sera a probabilidade de o 
somatOrio da arrecadaedo das parcelas das contas pagas pelos usuarios ser inferior a remuneraedo 
devida a concessionaria pelo tratamento dos esgotos. Dal a necessidade de ser estabelecido 
mecanismo atraves do qual seja complementada a remuneraedo devida. 
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—demanda especial esforco de coordenacao e estreita articulacao entre o 
prestador public° e o concessionario do BOT, corn vistas a nao pos-
tergacao do enfrentamento das ineficiencias apontadas; e 

—dificulta a estruturacao de mecanismos de project financing para o 
empreendimento. 

• Concess5es Plenas 

A gestao integrada dos sistemas de saneamento — existentes e a implantar — 
constitui o objeto da licitacao da concessao, tendo sido mais comumente 
outorgada pelo criterio de menor tarifa ou de maior valor de outorga. 26  A 
partir de 1997, as concessoes plenas vem se tornando a opcao mais freqiien-
temente adotada por municipios autonomos, isoladamente ou em conjun-
to.27  As vantagens advindas da adocao dessa modalidade sao o contraponto 
das dificuldades apontadas para as concessoes parciais, tornando-a uma 
°Nab de desestatizacao adequada para municipios corn populacao urbana 
superior a 70 mil habitantes. 28  

Observe-se que, dada a precariedade geral que tern caracterizado os proce-
dimentos previos a publicacao dos editais de licitacao para outorga de 
concessoes, a execucao efetiva dos planos de negocios propostos pelos 
concessionarios (a luz das informacoes que lhes foram disponibilizadas) 
esta, freqiientemente, sujeita a alteracoes imprevisiveis. Diante da neces-
sidade de realizacao de inversoes de carater emergencial nao previstas — 
comumente decorrentes da deterioracao dos sistemas por falta de realizacao 
de investimentos em manutenca'o e reposicao . —, caracteriza-se o desequili-
brio economico-financeiro da concessao, postergando-se o cumprimento do 

26 A forma de pagamento do valor de outorga e definida no edital de licitagio, podendo contemplar 
pagamento a vista ou a prazo. 0 valor da outorga pode se traduzir, ainda, em percentual sobre as 
receitas ou faturamento a ser pago ao longo do period° da concessao. Ha casos em que o criterio 
de licitactio foi a menor tarifa oferecida, tendo sido estabelecido no edital, entretanto, um fator de 
outorga incidente sobre o faturamento — definido por formula baseada na tarifa oferecida — a ser 
pago pela concessionaria ao concedente ao longo da concessao. 

27 Paranaguk (PR), Petropolis, Campos, Niter6i, Sao Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Bazios, Iguaba, 
Arraial do Cabo, Saquarema, Araruama, Silva Jardim (RJ), Limeira, Mairinque, Mineiros do Tide, 
Pereiras, Tuiuti (SP). Observe-se que os municfpios de Paranagua e Petropolis possuem CMSBs 
(respectivamente, Cagepar e Caempe), tendo sido realizadas licitacoes para a subconcesslio plena 
da gest& dos sistemas anteriormente operados pelas CMSBs. As concessionarias privadas Aguas 
de Paranaguk, do Imperador (Petropolis), de Juturnafba (parte da Regitio dos Lagos, no Rio de 
Janeiro) e Prolagos (restante da Regido dos Lagos) iniciaram operacaes, respectivamente, em maio 
de 1997 e janeiro, marco e julho de 1998, ja sendo possfvel observar importantes melhorias na 
eficiencia gerencial, bent como na ampliactio da cobertura na prestactio dos servicos nessas areas. 
Questoes espec(ficas de natureza politico-institutional a parte, a meihoria na qualidade da gesttio 
e na eficiencia da prestactio dos servicos por Aguas de Limeira a clara. 

28 Embora o porte da localidade e ofator escala —juntamente corn o nivel de renda media — constituam 
importantes indicadores da viabilidade da concessao, registre-se a realizactio de concessoes plenas 
por municfpios de porte inferior a 70 mil habitantes. 
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programa original de investimentos e das metas estipuladas no contrato de 
concessAo. Adicionalmente, o estabelecimento por parte do poder conce-
dente das metas de cobertura e de qualidade na prestacao dos servicos muitas 
vezes se di sem a adequada anilise de seus impactos no nivel tarifirio 
necessario para a remuneracao dos investimentos demandados. 

Com vistas a aprimorar a qualidade e a conferir maior seguranca e atrativi-
dade aos editais de licitacdo para concessao de servicos de saneamento, o 
BNDES e a Caixa Economica Federal criaram o Programa de Assistencia 
Tecnica a Parceria Publico-Privada em Saneamento (Propar), que visa 
financiar estados, municipios e o Distrito Federal para contratacdo de 
servicos de consultorias especializadas para a realizacdo de estudos tecni-
cos, juridicos, economicos e financeiros que fundamentem a proposicdo de 
modelagem de desestatizacao adequada para cada situacao, seja de munici-
pios de forma individual ou consorciada, seja de CESBs, consoante a 
alternativa expota a seguir. 

• Venda de Controle de CESBs ou CMSBs 

A alienacao do controle de CMSBs constitui decisao de competencia 
exclusivamente municipal. 0 claro estabelecimento de metas de qualidade 
e cobertura visando a universalizacao dos servicos, bem como do marco 
regulatorio aplicavel, do orgAo regulador e da instancia para resolucao de 
conflitos, afigura-se fundamental e indispensivel. 

Já a venda de controle de CESBs demanda uma negociacao e um enten-
dimento previos entre o estado e os municipios atendidos por aquelas 
CESBs, de forma a regularizar sua situacao juridico-institucional 29  e a 
viabilizar os investimentos necessarios para a universalizacao dos servicos. 

Nesse sentido, a desestatizacao do setor mediante privatizacdo de CESBs — 
acompanhada do estabelecimento de regulacao especifica e da criacdo dos 
orgAos responsiveis pelo seu exercicio — constitui °Ka° viavel e adequada, 
tendo como modelo basic° a realizacao de leilAo (concorrencia ptiblica) para 
a alienacao do controle da CESB, simultaneamente a outorga de novas 
concessoes pelos municipios integrantes de sua area de atuacao. As premis-
sas e objetivos fundamentais dessa modelagem sao os seguintes: 

— maximizacao dos compromissos de investimentos — refletidos em pro-
gramas de investimentos visando a universalizacAo do atendimento as 

29 0 Anexo 1 apresenta uma sfntese do quadro jurfdico-institutional vigente no setor ate setembro 
de1998, data da concluscio deste artigo. 
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populacOes —, vis-a-vis a "minimizacao" do preco de venda da CESB, 
calculado a partir do valor presente do fluxo de caixa descontado; 

—claro estabelecimento de programas de investimentos e de cronograma 
para o atingimento de metas predefinidas de cobertura e de qualidade dos 
servicos prestados, bem como padroes de atendimento aos usuarios; 30  e 

—compartilhamento de ganhos entre estados e municipios, considerados os 
respectivos mercados representados pelas concessoes municipais outor-
gadas e os ativos e bens operacionais representativos de investimentos 
realizados pelas CESBs e avaliado o impacto de remuneragOes futuras 
sobre o valor presente do fluxo de caixa do negocio e os compromissos 
de investimento. 

As vantagens advindas dessa modalidade compreendem, entre outras: 

—a maior valorizacao da companhia/negocio em funcao da escala resultan-
te da agregacao de mercados; 

—a negociacAo e a definigao previas de programa de investimentos e de 
atingimento de metas de cobertura e qualidade especificos para cada 
municipio ou conjuntos de municipios; 

—o incentivo a obtengAo de ganhos de efici8ncia a partir da gestAo integrada 
dos sistemas e da eliminagdo das restrigoes e amarras as quais estAo 
submetidas as empresas publicas, 

—a revisdo e a avaliacao dos mecanismos de subsidios cruzados, tanto 
existentes entre municipios como entre categorias de consumidores; 

—o fortalecimento do poder public° para o exercicio das funcoes de 
regulacao e controle, indispensaveis por se tratar de monopolio natural; 

—o favorecimento da captagao de recursos junto aos mercados financeiro 
e de capitais para financiamento do programa de investimentos; 

—a mitigagAo dos riscos regulatorio e institucional; e 

—o fato de permitir assegurar a participacao dos empregados da CESB no 
capital da concessionaria privada. 

0 fortalecimento dos poderes publicos para o exercicio das fungi:3es de 
regulacao e controle constitui urn dos pilares para o desenvolvimento do 

30 0 Anexo 2 apresenta, a tftulo ilustrativo, alguns indicadores tecnicos e gerencieis passfveis de 
consideraclio quando do estabelecimento das metes de desempenho. 
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setor de saneamento basico. Seus principais objetivos sao assegurar a 
universalizacao dos servicos 31  a todas as faixas e classes de renda da 
populacao e estabelecer ambiente regulatorio estavel que favoreca a conse-
cucAo dos investimentos demandados e induza a crescente eficiencia, tradu-
zida especialmente pela qualidade dos servicos e pela apropriacdo de ganhos 
pela populacdo. 

Entende-se ser fundamental a estruturacao de orgaos regulatorios esta-
duais,32  permitindo a comparacao de desempenho entre diferentes pres-
tadores de servicos. Dadas as caracteristicas do setor de saneamento 
brasileiro, o estreito e permanente acompanhamento da realizacdo dos 
investimentos e da evolucdo dos indicadores e metas de qualidade e aten-
dimento constitui atividade essencial dos orgaos reguladores. 

Considera-se fundamental, ainda, que sejam preestabelecidas revisoes pe-
riodicas — a cada tits ou cinco anos, por exemplo — para avaliacao do 
desempenho dos prestadores de servicos e, a luz desta avaliacao, da efeti-
vac -do dos investimentos, das novas demandas do setor e seus impactos sobre 
o equilibrio economico-financeiro, que sejam fixadas novas metas fisicas, 
operacionais, economico-financeiras e gerenciais a serem observadas nos 
periodos seguintes. 

6. Conclusao 

0 desenvolvimento do setor de saneamento brasileiro ndo pode mais ser 
postergado sob pena de seri° agravamento das condicoes ambientais e de 
sailde publica, conduzindo a crescente deterioracdo dos niveis de qualidade 
de vida da populacao. A manutencao do quadro atual representa o enges-
samento e a cristalizacdo de situacdo indesejada: deficits de atendimento, 
prestacdo inadequada dos servicos, ausencia de capacidade de investimento, 
dificuldades de financiamento, elevadas perdas fisicas e comerciais, exter-
nalidades negativas — tanto ambientais como na sat-1de publica. Claro esta 
que o equacionamento desta situacao se afigura urgente. 

31 Prestacao de servico adequado, nos termos definidos pelo artigo 62  da Lei 8.987, ou seja, aquele 
que satisfaz as condicOes de regularidade, continuidade, eficiencia, seguranca, atualidade, genera-
lidade, cortesia e modicidade de tarifas. 

32 Tais drgdos nab devem ser necessariamente voltados de modo exclusivo para o setor de saneamento; 
e posstvel a estruturactio de orgaos voltados para os servicos pablicos em geral, constituindo-se 
ccimaras setoriais especificas. Os munictpios aut6nomos poderiam — e deveriam — estabelecer 
convenios corn tais organismos estaduais, evitando a proliferacdo de instituicoes e ampliando a 
base de comparac do de desempenhos. Ainda no caso de munictpios aut onomos, seria possivel definir 
a unidade municipal responsavel pelo monitoramento rotineiro do prestador de servicos, sem 
prejuko da formalizaciio de convenio corn o 6rg 'do estadual. 
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Cabe considerar que: 

—desde a edicao da Lei 8.987, em 1995, estao definidas as condicoes 
essenciais para a concessao de servicos publicos, inclusive a prestacao 
dos servicos de saneamento basico; 

— a iniciativa privada tem interesse e dispoe de capital para ingressar nesse 
mercado; e 

—a regulacao especifica para o setor e a criacao de agencias regulatorias 
vem sendo efetivadas no piano estadual. 

Verifica-se, pois, que ja existem condicOes concretas para a entrada de 
capitais privados no setor e para que o poder ptiblico exerca suas funcOes 
de regulador e fiscalizador, assegurando a populacao a excelencia na pres-
tack) dos servicos e a melhoria dos indicadores de satide publica. Nao se 
justifica, portanto, que o saneamento basico continue a prescindir de maior 
e mais efetiva participacao de capitals privados em seu desenvolvimento e 
consolidacao. 

Tal participacao depende fundamentalmente da decisao politica dos execu-
tivos municipais e estaduais frente a reivindicacao da sociedade, consideran-
do-se que a articulacao desses niveis de governo podera se dar corn o apoio 
do govern° federal. A prioridade é a melhoria da qualidade de vida da 
populacao brasileira, e o desafio a ser enfrentado pelo setor de saneamento 
é o da qualidade e eficiencia na prestacao dos servicos. 

Anexo 1. Quadro Juridico-Institucional 

0 Brasil conta corn mais de 5.500 municipios, e 65% deles (mais de 3.600) 
tern seus servicos de saneamento basic() providos por CESBs, comp decor-
rencia do modelo instituido no inicio da decada de 70 pelo Planasa. A epoca, 
os municipios — visando acessar, atraves das CESBs, os recursos do FGTS 
—aderiram ao referido modelo mediante a formalizacao ou nao de convenios 
ou contratos de concessao. 

Ha grande diversidade na situacao atual desses municipios frente as CESBs. 
Existem casos onde nao houve a formalizacao de contrato ou convenio e 
outros em que tais instrumentos apresentavam condicoes precarias, sem o 
adequado estabelecimento de obrigagoes, direitos e padroes de prestacao 
dos servicos. Mais grave, porem, foi a ausencia praticamente geral de 
estruturas e mecanismos de controle, fiscalizacao e regulacao dos servicos 
por parte dos poderes concedentes (municipios) sobre os prestadores, con-
dick) que ainda persiste no setor. 
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Considerados os municipios atendidos por CESBs, observa-se que, pelo 
menos 30% dos contratos ou convenios firmados encontram-se vencidos —
ou nunca foram formalizados e a grande maioria esti por vencer nos 
proximos cinco anos. Alguns municipios tern buscado a retomada, mediante 
reversio, dos servicos, enquanto outros tern "renovado" suas concesseies as 
CESBs sem a previa realizacdo de licitacAo publica, como determina a 
Constituicao Federal. 

O setor de saneamento constitui urn servico public° de interesse local e, 
como tal, de competencia dos municipios. Nao ha discussao sobre esse tema 
quando referido a municipios cujos sistemas de saneamento sAo caracteri-
zados tecnicamente como isolados, ou seja, a captacAo, a producao, a 
reservacao e a distribuicdo de agua, bem como a coleta e a disposicao final 
de esgotos, localizam-se dentro dos limites territoriais municipais. 

As discussOes comecam quando se verifica, por exemplo, alguma interliga-
cao ou integracao dos sistemas de distribuicao corn uma (mica fonte de 
captacAo e se acentuam quando se referem as regioes metropolitanas, 
aglomerados urbanos e microrregities. Os dois primeiros casos, em geral, 
englobam os municipios das capitals e seu entorno, o que, no entender de 
alguns, caracterizaria o interesse comum. 

Uma vez que o paragrafo 3 12  do artigo 25 da Constituicdo Federal atribui aos 
estados competencia para, mediante lei complementar, instituir regiOes 
metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregioes, constituidas por 
municipios limitrofes, corn vistas a integrar o planejamento, a organizacao 
e a execucao de fling's:5es pliblicas de interesse comum, alguns entendem que 
o poder concedente nessas areas passaria a ser estadual. Outros, entretanto, 
acham que os estados podem restringir ou limitar a competencia municipal 
mediante o estabelecimento de diretrizes e criterios que busquem promover 
a integracao, porem consideram que a competencia e a responsabilidade 
quanto aos servicos de distribuicdo de agua e de coleta de esgotos continuam 
sendo municipal. 33  

O que se encontra em jogo é o valor economic° das concessoes, ou seja, dos 
mercados que estas representam. Consideradas apenas as nove regioes 
metropolitanas constituidas na decada de 70, encontramos quase 140 muni-
cipios e aproximadamente 45 milhoes de habitantes. E nos municipios das 

33 Acties diretas de inconstitucionalidade (ADINs) foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal 
contestando a constitucionalidade da Lei Complementar 87/97, promulgada pelo Estado do Rio de 
Janeiro em dezembro de 1997, mediante a qual foi institufda a Regitio Metropolitana do Rio de 
Janeiro e transferida a titularidade dos servicos de saneamento dos municipios que a compoem para 
o estado. 
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capitais e seus entornos que se concentram cerca de 60% a 65% do fatura-
mento das CESBs. 34  

Encontra-se em tramitacao no Senado Federal o projeto de lei 266 — de 
autoria do Senador Jose Serra, aprovado em 12 de agosto de 1998, corn as 
emendas propostas pela Comissao de Constituicao e Justica que trata das 
questoes de titularidade e regulacao, propondo, conforme as emendas apro-
vadas, que, nas regioes metropolitanas e demais areas constituidas consoan-
te dispoe o artigo 25 da Constituicao Federal e onde se verifique a existencia 
de sistemas integrados, o poder concedente dos servicos de saneamento seja 
exercido pelos estados em conjunto corn os municipios. 

0 claro entendimento dessa questa() afigura-se fundamental para a viabili-
zacao dos investimentos demandados nessas areas, destacando-se aqueles 
necessarios a ampliacao dos niveis de cobertura, corn prioridade para o 
atendimento as populacoes de baixa renda al residentes. Por conseguinte, a 
privatizacao de uma CESB demanda uma negociacao e urn entendimento 
previos entre o estado e os municipios atendidos por aquela CESB, de forma 
a regularizar sua situacao juridico-institucional e viabilizar os investimentos 
necessarios para a universalizacao dos servicos. 

Seja o concessionario ptiblico ou privado, a garantia do direito de explorar 
os servicos de saneamento por periodo de tempo determinado e suficiente, 
que permita a recuperacao dos investimentos realizados e a obtencao de 
adequada rentabilidade, é crucial tanto para a decisao de investir quanto para 
o suporte financeiro dos organismos financiadores. Adicionalmente, os 
mecanismos de renovacao de concessoes que vem sendo adotados por 
alguns municipios e CESBs — sem a real izacao previa de licitacao — podem 
constituir, igualmente, consideravel risco de natureza juridico-institucional 
na avaliacdo de investidores e financiadores. 

Anexo 2. Indicadores para Metas de Universalizacao 
e Prestacao Adequada dos Servicos de 
Saneamento 

Apresenta-se, a seguir, urn conjunto de indicadores selecionados de desem- 
penho tecnico, operacional e gerencial, bem como alguns relativos ao padrao 
de atendimento rotineiro as solicitacOes dos usuarios. Esta relacao tern 

34 Porto Alegre e a anica capital brasileira que possui seu prOprio servico autonomo, tido sendo 
atendida pela respectiva companhia estadual (Corsair). 0 percentual indicado aplica-se, em geral, 
as demais CESBs, excluindo-se, ainda, o caso de Florianopolis frente a Casein, uma vez que o 
munielpio de Joinville apresenta-se nzais significativo em termos de faturamenw. 
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carater indicativo, objetivando ilustrar a natureza dos compromissos e 
parametros a serem monitorados [ver BNDES/CEF (1997)]. 

De maneira geral, os indicadores referem-se ou estao relacionados a neces-
sidade de observancia das caracteristicas pelas quais a Lei de Concessao 
define o "servico adequado": regularidade, continuidade, eficiencia, segu-
ranca, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. 

0 prazo para atingimento dos niveis considerados adequados — ou seja, das 
metas em si — devera ser fixado nos editais de licitacao da concessao, levando 
em consideracao as condicoes locais, os niveis atuais dos indicadores, os 
investimentos necessarios requeridos para o cumprimento das metas, o 
impacto tarifario, alem de outros aspectos, corn destaque para a equacao 
economico-financeira do empreendimento. 35  

1. Indicadores Tecnicos 

A. Abastecimento de Agua 

A avaliacao desses servicos deve contemplar, pelo menos, tres indicadores 
basicos: qualidade da agua, cobertura e regularidade do abastecimento. 

• Qualidade da Agua Distribuida (IQA) 

Este indicador esta relacionado as caracteristicas de seguranca e regulari-
dade no atendimento as condicaes de potabilidade. Seus parametros sao 
estabelecidos em observancia as normas do Ministerio da Saude, alem de 
determinacoes das secretarias estaduais e municipais de saude. Para apura-
cao do IQA, o controle de qualidade da agua a ser implantado pela conces-
sionaria devera incluir sistemas de coleta de amostras e de execucao de 
analises laboratoriais que permitam o levantamento dos dados necessarios. 

Em geral, os parametros de controle de qualidade da agua mais comumente 
monitorados sao turbidez, cloro residual, pH, fluoreto e bacteriologia. 
Entretanto, o fato de a agua possuir qualidade adequada nao significa que 
toda a populacao esteja sendo permanentemente atendida. 

35 Com vistas ao acompanhamento do equilibria ecanomicolinancei ro da concesseio, outros in-
dicadores se farad necessarios, coma, por exempla, o de evasao de receitas, que permite avaliar a 
*Oda da politica comercial da empresa e aponta a relaccia entre as receitas tarifarias efetivamente 
arrecadadas e o correspondente faturamento em cada period°, devendo ser examinado em conjunto 
cam a indict,  de inadimplencia e analisando-se o compartamento dos cantos a receber. 
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• Cobertura (CBA) 

Refere-se as condicoes de atualidade e generalidade na distribuicao de 
agua, ou seja, a capacidade de acompanhar o crescimento populacional e da 
demanda por novas ligacoes. 0 nivel de cobertura é expresso pela relacao 
entre o numero de imoveis conectados a rede publica e o total de imoveis 
em uma area determinada. 0 indicador e considerado adequado quando 
superior a 90%. 

Este indice nab deve ser analisado isoladamente, já que a simples ligacao 
de urn imovel a rede ptiblica &do significa necessariamente que o usuario 
esteja plenamente atendido, tanto no que se refere a qualidade da agua 
fornecida quanto a regularidade desse fornecimento. 

• Regularidade (IRA) 

Este indicador procura verificar a continuidade do servico prestado, quan-
tificando o tempo em que o abastecimento pode ser considerado normal. 
Sua apuracdo pode ser diaria, semanal, mensal etc. 0 IRA é calculado de 
acordo corn a seguinte expressao: 

IRA = [(TPM8 + TNMM) x 1001/NPM x TTA 

onde: 

IRA = indice de regularidade de abastecimento de agua, em percen-
tagem; 

T7'A = tempo total da apuracao, medido em horas, decorrido entre o 
inicio e o termino de urn determinado period() de apuracao (os periodos 
de apuracao poderao ser de urn dia, uma semana, urn mes ou urn ano); 

TPM8 = tempo corn pressao maior que oito metros de coluna d'agua, 
que é o tempo total, medido em horas, dentro de urn periodo de 
apuracao, durante o qual urn determinado registrador de pressao 
apurou valores iguais ou maiores que oito metros de coluna d'agua 
(observacao: o valor de pressdo minima sugerida como oito metros de 
coluna d'agua podera ser alterado de acordo corn as condicOes locais; 
a empresa de consultoria que proceder a esta alteracao devera apre-
sentar as justificativas tecnicas para a modificacao); 

TNMM = tempo corn nivel maior que o minimo, que é o tempo total, 
medido em horas, dentro de urn period() de apuracao, durante o qual 
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urn determinado reservatorio permaneceu corn o nivel d' agua em cota 
superior ao nivel minim° de operacao normal, sendo este nivel minimo 
aquele que nao traz prejuizos ao abastecimento de agua e que devera 
ser definido em conjunto corn a fiscalizacao; e 

NPM = numero de pontos de medida, que é o ntimero total dos pontos 
de medida utilizados em urn periodo de apuracao, assim entendidos os 
pontos de medicao de nivel de reservatorio e os de medicao de pressao 
na rede de distribuicao. 

Considera-se a regularidade de abastecimento satisfatoria se o indice for 
maior que 98%, irregular se estiver entre 95% e 98% e intermitente se for 
menor que 95%. 

• Perdas na Distribuicao (IPD) 

Refere-se a eficiencia do sistema de controle operacional, a preservacao dos 
recursos naturais e, ainda, encontra-se fortemente associado aos custos de 
operacao e as necessidades de investimentos no sistema de abastecimento, 
razao pela qual apresenta reflexos diretos sobre a condicao de modicidade 
das tarifas. Trata-se de indicador a ser objeto de acompanhamento por parte 
dos orgaos reguladores, nao devendo constituir meta predeterminada em 
edital. 0 IPD sera calculado da seguinte forma: 

IPD = [VLP — VAF] x 100/VLP 

onde: 

IPD = indice de perdas de agua no sistema de distribuicao, em 
percentagem; 

VLP = volume de agua liquid° produzido, em metros ctibicos, corms-
pondente a diferenca entre o volume bruto processado na estacao de 
tratamento e o volume consumido no processo de potabilizacao (agua 
de lavagem de filtros, descargas ou lavagem de decantadores e demais 
usos correlatos), ou seja, VLP é o volume de agua potavel efluente da 
unidade de producao; o somatorio dos VLPs sera o volume total 
efluente de todas as unidades de producao em operacao no sistema de 
abastecimento de agua; e 

VAF = volume de agua fornecido, em metros cubicos, resultante da 
leitura os micromedidores (hidrometros) e do volume estimado das 
ligacoes que nao o possuam; o volume estimado consumido de uma 
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I igacdo sem hidrometro sera a media do consumo das ligacOes corn 
hidrometro, de mesma categoria de uso. 

0 nivel de perdas é considerado adequado quando inferior a 25%, satisfa-
torio quando situado entre 25% e 30%, regular entre 30% e 40% e inade-
quado quando superior a 40%. 

B. Sistema de Esgotos Sanitarios 

Analogamente, o estabelecimento de metas paras os sistemas de coleta e 
tratamento de esgotos demanda o acompanhamento de urn conjunto de 
indicadores que permita aferir sua eficiencia, atualidade, generalidade, 
continuidade e seguranca. 

• Cobertura (CBE) 

Este indicador, de forma andloga ao de cobertura de abastecimento de agua, 
expressa a relacao entre os imoveis conectados a rede coletora de esgotos e 
o total de imoveis de determinada area. Urn percentual de cobertura menor 
que 60% pode ser considerado insatisfatorio, entre 60% e 80% pode ser 
considerado satisfatorio, mas so podera ser considerado adequado se for 
maior que 80%. 

• Eficiencia do Sistema de Coleta 

A meta a ser estabelecida podera ser medida pelo numero de desobstrucoes 
de redes coletoras e de ramais prediais, num dado period() de tempo (por 
exemplo, mensal). Para tal, a concessionaria devera manter registros ade-
quados das solicitacoes de usuarios e dos servicos realizados. 0 edital deve 
esclarecer meta de reducao do Indite de Obstruciio de Ramais Domiciliares 
(LORD), ou seja, a relacdo "numero de desobstrucoesintimero de imoveis", 
e do Indite de Obstrucc7o de Redes coletoras (IORC), representando o 
"numero de desobstrucoes/extensao da rede", ate o nivel considerado ade-
quado para cada caso. 

• Tratamento de Esgotos 

Todo o esgoto coletado devera ser tratado atendendo no minimo as exigen-
cias ambientais da legislacao em vigor e as condicoes locais. Em funcao das 
determinacoes dos Orgaos ambientais e das condicoes especificas de cada 
area ou regiao, bem como a luz da solucao tecnologica adotada, serao 
definidos urn ou mais indicadores de eficiencia das estacdes de tratamento 
e os respectivos prazos para seu atendimento. 



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 5, N. 10, P. 189-216, DEZ. 1998 
	 211 

• 

2. Indicadores Gerenciais 

Objetivam avaliar a eficiencia na prestacao de servicos e no atendimento ao 
pirblico e referem-se basicamente a cortesia, eficiencia e regularidade. Sao 
apresentados, a seguir, alguns indicadores passiveis de mensuracao e ava-
liacao objetiva. 

Deve, ainda, ser buscada uma avaliacao do nivel de cortesia e de qualidade 
percebidas pelos usucirios na prestaciio dos servicos, o que devera ser feito 
anualmente por meio de pesquisas desenvolvidas por empresas especia-
lizadas independentes. E fundamental a divulgacc7o dos resultados da pes-
quisa realizada, bem como dos indicadores de desempenho apurados, 
devendo a concessionaria apresentar suas justificati vas para os servicos 
cujos indices nao atendam a condicao "adequado", alem de indicar as awes 
a serem tomadas para a correcao e a melhoria nos periodos seguintes. 

A. Indice de Eficiencia na Prestacao de Servicos e no 
Atendimento ao Public° (lesap) 

0 Iesap sera determinado mensalmente, comparando-se a soma ponderada 
dos fatores apresentados a seguir corn urn percentual definido previamente 
pelo orgao regulador. 

• Fator 1: Prazos de Atendimento dos Servicos de Maior Freqiiencia 

Indica a medida do periodo de tempo decorrido entre a solicitacao do servico 
pelo cliente e a data efetiva de conclusao. A tabela padrao dos prazos de 
atendimento dos servicos é apresentada a seguir: 

SERVI90 PRAZO PARA ATENDIMENTO 
DAS SOLICITAcOES 

Ligacao de agua 

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de agua 

Falta d'agua local ou geral 

Ligacao de esgoto 

Desobstrucao de redes e ramais de esgotos 

Ocorrencias relativas a ausencia ou ma qualidade 
da repavimentacao 

Verificacao da qualidade da agua 

Restabelecimento do fornecimento de agua 

Ocorrencias de carater comercial 

5 dias uteis 

24 horas 

24 horas 

5 dias uteis 

24 horas 

5 dias uteis 

12 horas 

24 horas 

24 horas 
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O indice de eficiencia dos prazos de atendimento sera determinado pela 
relacao percentual entre os servicos realizados dentro dos padroes prees-
tabelecidos e o total de servicos realizados no periodo. A contribuicao deste 
fator para o Iesap sera 1 ponto quando o indice de eficiencia for superior a 
90%, 0,5 ponto quando situado entre 90% e 75% e 0 quando inferior a 75%. 

• Fator 2: Eficiencia da Programacao dos Servicos 

Define o indice de acerto da concessionaria quanto ao prazo prometido para 
execucao de servico — que devera estarlimitado pelo prazo padrao constante 
da tabela anterior —, expresso pela relacao entre a quantidade de servicos 
realizados no prazo prometido e a quantidade de servicos realizados. 0 valor 
a ser atribuido a este fator é identico ao do fator anterior. 

• Fator 3: Disponibilizacao de Estruturas de Atendimento ao 
em Locais Adequados e de Facil Acesso ao Ptiblico 

Inclui a oferta das seguintes possibilidades (a serem definidas consoante as 
caracteristicas de cada caso/localidade): 

—atendimento em escritorio da concessionaria; 

—atendimento telefonico 24 horas por dia durante o ano inteiro (sistema 195); 

— atendimento personalizado domiciliar; e 

—controle e gerenciamento do atendimento processados em rede informa-
tizada corn softwares adequados. 

O valor a ser atribuido a este item compreende 1 ponto quando estiverem 
disponiveis quatro estruturas, 0,5 ponto quando disponiveis tres estruturas 
e 0 quando disponiveis duas ou menos estruturas. 

• Fator 4: Adequacao da Estrutura de Atendimento em Predios da 
Concessionaria 

Os pontos indicados a seguir constituem indicacoes cuja definicao depen- 
dera da analise de cada situacao especifica. 0 atendimento ao fator sera 
aferido segundo sejam ofertados, ou nao, pela empresa os seguintes pontos: 

—distancia inferior a 500 in (*) de pontos de confluencia dos transportes 
coleti vos; 

—distancia inferior a 500 in (*) de pelo menos um agente de recebimento 
de contas; 
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— facilidade de estacionamento de veiculos ou existencia de estaciona-
mento proprio; 

— facilidade de identificacao; 

—conservacao e limpeza; 

—coincidencia do horario de atendimento corn o da rede bancaria local; 

— numero maximo de atendimentos diarios por atendente menor ou igual a 
72 (*); 

— periodo de tempo medio entre a chegada do usuario ao escritorio e o inicio 
do atendimento menor ou igual a 10 minutos (*); e 

—period() de tempo medio de atendimento telefonico no sistema 195 menor 
ou igual a 3 minutos (*). 

(*) Parametros indicativos, devendo ser definidos caso a caso. 

Sugere-se que seja atribuido 1 ponto ao fator quando o atendimento for 
superior a sete itens, 0,5 ponto quando igual a sete itens e 0 quando inferior 
a sete itens. 

• Fator 5: Adequacao das Instalacoes e Logistica de Atendimento ao 
Publico 

A definicao do que se entende por melhores condicoes de atendimento e 
conforto sera desenvolvida levando em consideracao itens como: 

— separacao dos ambientes de espera e atendimento; 

— iluminacao e acustica do local de atendimento; 

—existencia de normas padronizadas de atendimento ao 

— preparo dos profissionais de atendimento; 

—disponibilizacao de banheiros, bebedouros de agua, som ambiente, ar 
condicionado, ventiladores etc. 

Apos a definicao dos itens que compordo este quesito, a avaliacao da 
adequacao sera efetuada pelo atendimento ou nao dos itens relacionados, de 
forma andloga aos fatores anteriores. 
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B. Indice de Adequacao do Sistema de Comercializacao 
dos Servicos 

Os fatores a serem considerados neste indicador sao apresentados a seguir, 
destacando-se que a apuracao do indice final se dara de forma andloga a do 
Indice anterior, mediante a atribuicao de valores a cada fator. 

• Fator 1: Micromedicao 

Trata-se de indicador importante na afericao da eficiencia do sistema 
comercial da concessionaria. Calculado mes a mes, expressa a relacao entre 
o numero total de ligacoes corn hidrometro em funcionamento ao final do 
mes e o numero total de ligacoes existentes na mesma data. Considera-se o 
indicador adequado quando superior ou igual a 98% (atribuindo-se 1 ponto 
nesta hipOtese e 0 quando inferior a 98%). 

• Fator 2: Atendimento a Informacoes e Reclamaciries Preferencial-
mente pelo Telefone ou no Imovel do Usuario 

Objetiva evitar ao maxim° a necessidade de deslocamento do usuario ate o 
escritorio da concessionaria para informacoes e reclamacoes. 0 indicador 
relaciona o numero de reclamacoes comerciais realizadas diretamente nas 
agencias comerciais corn o numero total de ligacoes. 0 valor a ser atribuido 
a esta condicao sera de 1 ponto quando menor que 20%, 0,5 ponto quando 
se situar entre 20% e 30% e 0 quando superior a 30%. 

• Fator 3: Contas corn Consumo Excessivo 

O sistema de comercializacao devera prever mecanismos que assegurem 
que contas corn consumo excessivo em relacao a media historica do usuario 
(ligacao) so sejam entregues apps verificacao — sem custo para o usuario — 
quanto a existencia ou nao de vazamentos. 0 sistema comercial, portanto, 
devera selecionar as contas corn consumo superior ao dobro do consumo 
medio da ligacao. 0 fator sera expresso pela relacao entre o total de contas 
emitidas corn consumo superior ao dobro da media e o numero de exa-
mes/verificacoes prediais realizadas no mesmo periodo. 0 valor a ser 
atribuido ao fator sera 1 quando superior a 98%, 0,5 ponto quando ficar entre 
90% e 98% e 0 quando inferior a 90%. 

• Fator 4: Disponibilidade de Locais de Arrecadacao 

Reflete a disponibilidade de locais adequados para o recebimento de contas, 
devendo ser credenciados, alem da rede bancaria, estabelecimentos corner- 
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ciais como lojas, farmacias, casas lotericas etc. 0 atendimento sera medido 
pela relacao entre o total de pontos credenciados e o niimero de ligacOes de 
agua, devendo os valores referenciais ser fixados quando da elaboracao dos 
estudos que fundamentam a definicao das metas estabelecidas no edital de 
I icitacao da concessao. 

• Fator 5: Comunicacoes de Corte 

A concessionaria devera manter sistema de comunicacao por escrito corn os 
usuarios para informacao, nos casos de contas nao pagan, sobre a existencia 
do debit°, corn definicao de data para regularizacao da situacao, antes da 
efetivacao do corte. 0 atendimento a este fator se (lard pelo acompa-
nhamento da relacao entre o total de comunicacoes de corte emitidas pela 
concessionaria no mes e o mimero total de contas sujeitas a corte de 
fornecimento no mes. Considera-se adequado se superior a 98%, quando se 
atribuird ao fator 1 ponto; para percentuais entre 98% e 95%, o valor 
atribuido sera 0,5 ponto; e abaixo de 95% o valor sera 0. 

• Fator 6: Restabelecimento de Fornecimento 

O restabelecimento do fornecimento de agua ao usuario deve ser assegurado 
ern ate 24 horas a partir da efetivacao do pagamento do debit°. 0 indicador 
sera expresso pela relacao entre o numero de restabelecimentos de forneci-
mento realizados ern ate 24 horas e o mimero total de restabelecimentos. 
Para indicadores superiores a 95%, o valor a ser atribuido sera 1 ponto, 0,5 
ponto quando entre 80% e 95% e 0 quando inferior a 80%. 
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