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O trabalho explora aspectos relatives a decisao sobre contratagao de projetos enfatizando crite'rios de clas- 
sifica^ao na avalia9ao de propostas e contend© tipos de contratos e um sumario conclusivo das principals 
vantagens e desvantagens de contratantes e contratados do projeto. 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa reveste-se de um en- 

foque totalmente voltado para o dia-a-dia 

dos aspectos envolvidos na tomada de deci- 

sao sobre contrata^ao de projetos. Desta for- 

ma, muito do que estd considerado no traba- 

lho € fruto da experiencia de gerentes de 

projetos entrevistados, assim como de algu- 

mas publica^Oes especializadas no Brasil. 

Procurou-se abordar o assunto de forma di- 

ddtica, seguindo todos os passos que caracte- 

rizam o processo decisdrio referente i con- 

trata9£o de projetos, isto d, desde os aspec- 

tos envolvidos nas licita9des atd as principais 

vantagens e desvantagens oriundas de cada ti- 

po de decisao (contratar, administrar etc.), 
passando por critdrios de sele9^o e avalia9ao 

de propostas. No final, foram listados e ca- 

racterizados os principais tipos de contratos 

mais usuais no Brasil. 

Faz-se necessdrio informar neste prefdcio 

a natureza da pesquisa que a seguir d apre- 

sentada, pois alguns trechos da mesma sao 

simples transcri9oes das fontes bibliogrdficas 

consultadas, que pelo fato de serem leis nao 

podia ser feito de outra forma. Em momento 

algum intencionou-se converter esta pesquisa 

num trabalho exaustivo em rela92o ao tema, 

pois isto seria quase impossfvel. Por outro la- 

do acredita-se que seja de alguma utilidade 

para aquelas pessoas que contain a se de- 

frontar com os problemas decorrentes da ne- 

gocia9do de contratos. 

SISTEMAS DE LICITAgOES 

Normalmente, a realiza9do de Iicita9c5es 

para compra de bens ou sen^os estd condi- 

cionada ao valor do contrato, que d enqua- 

drado em trds classes, para efeito de escolha 

do sistema de aquisi9§o: 

Os autores agradecem o auxilio fmanceiro prestado pela FINEP para a elabora9ao deste Relatorio. 
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— carta-convite a determinado fornecedor 

habitual; 

— coleta de pre90S por carta-convite aos for- 

necedores habituais, registrados no 6rgao 

ou empresa responsdvel pelo projeto, que 

estejam disponfveis por nao estarem asso- 

berbados de compromissos e jd tenham 

demonstrado bom desempenho em outros 

servi90s. £ a chamada "concorrencia ad- 

minis trativa"; 

— concorrencia publica, mediante edital 

com caracterfsticas pr6prias. 

Os valores-limite das tres classes sdo flxa- 

dos em fun9do do tipo de projeto e da natu- 

reza da entidade que vai realizar a compra. 

Os 6rgdos publicos, por exemplo, jd tern con- 

signados esses limites nos respectivos cddigos 

de contabilidade. 

A concorrencia piiblica d a forma preferi- 

da para a adjudica9ao de contratos de grande 

vulto. 0 edital realiza a convoca9ao das em- 

presas para apresenta9do de propostas e flxa, 

principalmente: 

— a forma como serd feita a sele9ao entre os 

candidates; 

— os dados que permitam avaliar o porte da 

obra, indicando, tambdm, onde e como os 

candidates podem encontrar e obter os 

dados detalhados e os textos e desenhos 

necessdrios ao estudo minucioso das obras 

e a elabora9do de propostas para sua exe- 

cu9do; 

— o sistema de planejamento, programa9do 

e controle, as datas amarradas e onde po- 

de ser obtido o diagrama PERT/CPM bd- 

sico, a ser detalhado pelos candidates; 

— o sistema de reajustamento de pre90s, os 

premios e as multas estipuladas; 

— tod os os demais assuntos essenciais que 

permitam ao edital funcionar como lei 

organica, regulamentando a concorrencia. 

O edital d publicado, por lei, no Didrio 

Oficial e em jomais de grande circula9ao, pe- 

lo menos 30 (trinta) dias antes da realiza9ao 

da concorrencia. Aldm disso, 6 usual publica- 

rem-se avisos em numerosos jomais, chaman- 

do a aten9ao para os editais de projetos im- 

portantes, Em muitos pafses, os editais sdo 

publicados em revistas tdcnicas de circula9do 

♦ Maior Valor de Referenda. 

internacional ou em jomais e revistas de ou- 
tros pafses, naturalmente com maior antece- 

d^ncia. 

Nas concorrencias pdblicas hd sempre 

duas fases distintas: a qualifica9do dos candi- 

dates de acordo com os termos do edital e a 

compara9ao das propostas apresentadas pe- 

los candidates qualificados. 

Os documentos de qualifica9ao e a pro- 

posta sao entregues em envelopes separados, 

e as propostas dos candidates nao qualifica- 

dos sdo devolvidas sem serem abertas. 

As licita95es segue-se a adjudica9ao dos 

servi90s, mediante contrato que, de acordo 

com o edital de concorrencia, pode ser sob a 

forma de empreitada ou por administra9ao. 

0 enquadramento de um contrato no sis- 

tema de licita9Jlo que ele demanda 6 regido 

pelo Decreto-lei n9 73.140 (Administra9ao 

Federal) no tocante ao tipo de atividade 

(obras/servi90s) em fun9ao dos valores en- 

volvidos no contrato. Por sua vez, o Decre- 

to-lei n9 200 de 1967 estabelece o valor real 

dos valores-limites fixados para as licita95es 

relacionadas com obras, compras e sen^os. 

0 tipo de licita9ao, pela lei, serd determi- 

nado em fun95o dos seguintes limites: 

— Serd realizada concorrencia na contrata- 

9*0 de compra ou sen^os de valor igual ou 

superior a 25 mil MVR* e na contrata95o de 

obras de valor igual ou superior a 35 mil 

MVR. 

— Ser* efetuada tomada de pre90S na con- 

trata9*o de compra ou sen^os de valor su- 

perior a 25 mil MVR e igual ou inferior a 

250 mil MVR. Para a contrata9ao de obra, a 

tomada de pre90S ser* efetuada para valor 

superior a 35 mil MVR e igual ou inferior a 

1250 mil MVR. 

— Ser* exigida carta-convite na contrata93o 

de compras ou sen^os de valor inferior a 

250 mil MVR. Na contrata9*o de obra, o 

convite ser* efetuado para valor inferior a 

1250 MVR e igual ou superior a 125 MVR. 

— Ser* dispensada a licita9*o da compra ou 

servi90s quando inferior a 15 mil MVR e na 

contrata9*o de obras quando inferior a 125 

mil MVR. 
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UMA ABORDAGEM DA SELE^AO E 

CLASSIFICAgAO DE PROPOSTAS 

NO BRASIL 

Critdrio de Sele^ao 

No Brasil, talvez a maior responsdvel pelas 

falencias e insolvencias de empreiteiras e pe- 

los problemas de reajustamento de pre90S, 

com que a administra9ao pdblica quase sem- 

pre se ve a bra90S, d a sele9ao das firmas li- 

citantes pelo critdrio de pre90 mftiimo. 

E comum pensar-se que se uma firma ofe- 

rece um pre90 abaixo do pre90 real o risco d 

dela; ela deve saber o que estd fazendo. Ao 

contrdrio, pensa-se que d obriga9ao do po- 

der piiblico zelar pelo interesse da comunida- 

de, e uma empresa d parte dessa comunida- 

de. Nao se pode aceitar conscientemente um 

servi9o que, com a desculpa de ser mais ba- 

rato para o poder piiblico, vd dilapidar o ca- 

pital da firma, onerando-a, diminuindo-a, 

trazendo, como conseqiiencia, empobreci- 

mento de um componente da comunidade. 

Quando se /paga, o pre90 justo por uma 

obra ou servi90, estd-se procurando gas tar, 

criteriosamente, o dinheiro piiblico. Se uma 

firma recebe o justo valor pela obra que exe- 

cuta, s6 terd prejufzo se houver incapacidade 

prdpria. Mesmo em tal caso, o poder piibli- 

co terd condi9oes de interferir, pois, atra- 

vds de sua fiscaliza9ao e do controle do or- 

ganograma, poderd acompanhar a obra de 

perto. A incapacidade da firma verifica-se 

por infra9ao aos dispositivos contratuais, que 

existem justamente para dar condi95es ao 

proprietdrio da obra de identificar essas 

eventuais falhas, a tempo de corrigi-las e atd 

de rescindir o contrato, se for o caso. 

Muitas vezes 6 preferfvel uma rescisao rd- 

pida e imediata de um contrato, como medi- 

da acauteladora do interesse piiblico, a medi- 

das drdsticas e apenas proteladoras do mal 
que vird. Quando forem identificados moti- 

ves, previstos em contrato, que determinem 

sua rescisao, 6 sempre vantajoso que esta se 

d^ o mais rapidamente possfvel. Para o ser/i- 

90 piiblico 6 vantagem, pois Ihe dard condi- 

9(5es de reiniciar a obra tambdm rapidam m- 

te, reestruturando-a. Para a empreiteira tam- 

bdm 6 vantagem, pois, se estava tendo pre- 

jufzo, esse ndo ird crescer mais. Se ndo tern 

condi9Qes administrativas, financeiras, ou 

tdcnicas, logo que se vir alertada, ird melhor 

organizar-se para outras obras. 

0 pre90 mfnimo tern outro inconvenien- 

te, tambdm muito pemicioso. Quando um 

grupo de empreiteiras se entrosa de modo 

que predomine nas licita95es de certa obra 

ou servi9o, o pre90 mfnimo pode flcar mui- 

to acima da pre90-base. Hd possibilidade de 

combina9do entre elas, de modo que umas 

dao cobertura d que deverd ganhar a concor- 

rencia, e o pre90 se eleve excessivamente. Po- 

de-se pensar que assiste sempre o direito ao 

poder piiblico de anular a concorrencia 

quando Ihe aprouver. O Decreto nP 73.140/ 

73 diz, em seu artigo 69: 'Via licita9ao serdo 

sempre observadas as seguintes normas, inde- 

pendentemente de men9do expressa ao ato 

convocatdrio: estard sempre ressalvado a 

administra9ao, antes da assinatura do con- 

trato, o direito de, por despacho motivado 

da autoridade competente, de que se dard 

ciencia aos licitantes, revogar ou anular qual- 

quer licita9ao, sem que caiba direito a recla- 

ma9do ou pedido de indeniza9do por parte 

dos participantesM (ver tambdm o artigo 40 

do mesmo decreto). Mas, as vezes, pelo tem- 

po que a administra9ao piiblica vai despen- 

der para anular a licita9ao, publicar outro 

edital e assinar outro contrato (talvez uns 60 

dias), pode ser mais prejudicial d comunida- 

de anular o contrato do que pagar o pre90 

relativamente mais alto. De qualquer modo, 

o autorizador da obra e responsdvel pela as- 

sinatura do contrato terd que balancear as 

duas desvantagens e escolher a menos noci- 

va ao interesse piiblico. 

E recomenddvel a concorrencia de pre90- 

base na execu9ao dos projetos em que a ad- 

ministra9do tern elementos suficientes para 

estimar seu custo, com relativa precisao, po- 

dendo, assim, partir de um valor inicial que 

constituird a base para as futuras propostas. 

A partir do momento em que se tenha 

condi90es de ter o pre90 da obra ou servi90, 

que corresponde d realidade, 6 16gico e acer- 

tado adotd-lo como base para escolha da fir- 

ma que ird executar a obra ou o servi90. 
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E sobre esse pre90-base que se estipula 

uma faixa de tolerancia de menos 10% a 

mais 10%, dentro da qual as flrmas licitan- 

tes poder^o apresentar suas propostas. Fora 

desta faixa as propostas sento consideradas 

inaceitdveis. A partir daf pode-se fixar o cri- 

tdrio de classifica9ao das flrmas concorren- 

tes. 

O Deereto-Lei n9 200 de 25/02/67 diz em 

seu artigo 133: ^a fixa9ao de critdrios para 

julgamento das licita95es, levar-se-ao em con- 

ta, no interesse do servi90 piiblico, as condi- 

9<5es de qualidade, rendimento, pre90S, con- 

di95es de pagamento, prazos e outras perti- 

nentes, estabelecidas no edital'*, cujo pard- 

grafo unico assim dispQe: "serd obrigatdria 

a justifica9ao escrita da autoridade compe- 

tente, sempre que nao for escolhida a pro- 

posta de menor p^o" 

For sua vez, o Deere to n9 73.140/73 diz 

em seus artigos 34 e 35: 

Artigo 34 — Competird a comissao de li- 

cita9do proceder ao julgamento das pro- 

postas atendendo sempre aos critdrios 

preestabelecidos nos atos convocatdrios 

e seus anexos, desclassificando as que nao 

satisfazem as exigencias, no todo ou em 

parte. 

Artigo 35 — As propostas serao classifica- 

das por ordem numdrica crescente, a par- 

tir da mais vantajosa, a que se atribuird 

o primeiro lugar. 

Depreende-se que ambos od textos legais 

permitem utilizar-se de critdrip diferente do 

de pre90 minimo. A aceita9ao desse critd- 

rio implica apenas que seja isto previsto no 

edital e que haja justificativa da parte da au- 

toridade competente. 

A justificativa para se adotar o critdrio 

do pre90-base no lugar do pre9o mfnimo d o 

que se pretende apresentar neste trabalho. 

Tem-se procurado demonstrar, desde o prin- 

cfpio, diversas falhas do critdrio do pre90 

mfnimo, falhas essas que tern trazido pre- 

jufzos de toda ordem: administrativos, polf- 

ticos, or9amentdrios, financeiros, que so- 

mados redundam no prejufzo do desenvolvi- * 

mento da comunidade, 

Todoo trabalho baseia-se, assim, na exis- 

tdncia do pre9o-base. E oportuno lembrar 

que quando Mo se tern o pre90-base, o critd- 

rio do pre9o mddio tern sido adotado. 

Critdrio de Classifica^o na 

Qualifica9ao de Propostas 

Se hd o pre90-base (P0), os diversos pre- 

90s das n firmas licitantes (?!, P2, P3 ..., 

Pn). aceitdvel dentro dos limites extremes da 
faixa de tolerSncia (0,90 Pq e 1,10 Pq), fdcil 

toma-se calcular o pre90 mddio (Pm) pela 

mddia aritmdtica simples, usando a fdrmula: 

0,90P ^1,10P^ 2! p 

3 + n 3 + n 

(1) 

Calculando o pre90 mddio (Pm), pode-se 

determinar o desvio de cada licitante com re- 

ferenda a ele. Se D d o desvio, o idsimo lici- 

tante terd como desvio Di = Pm - Pj e a pro- 

posta mais vantajosa serd a que tiver o menor 

desvio em valor absolute, sendo classificada 

em primeiro lugar. As demais serao classifica- 

das segundo a ordem numdrica crescente do 

valor absoluto dos desvios, a partir da mais 

vantajosa. Como os diversos desvios Dj, ., 

Dn, as propostas podem ter valor positive ou 

negative e baseiam-se em seu valor absoluto. 

Apenas por curiosidade, pode-se definir 0 

desvio mddio (Dm) como a diferen9a entre 0 

pre90 mddio (Pm) e o pre90-base (Pq): 

Dm = Pm - Po, podendo ser negative ou po- 
sitive. 

Quando nao se pode ter um pre90 global 

para pre90-base, adota-se a prdpria tabela de 

pre90s unit^rios como tal. Isto porque ocor- 

re, muitas vezes, a necessidade de colocar em 

concorrencia pdblica obras pequenas, mas 

em grande numero. Por exemplo, a pavimen- 

ta9ao asfdltica de diversos logradouros piibli- 

cos, em bairros e vilas, dos quais se tern os 

projetos, notas de servi9o, mas n5o se tern os 

or9amentos detalhados e precisos. Disp5e-se, 

contudo, da tabela de pre9os unitdrios, real e 

mensal; M verba prdpria e jd se tern cadas- 

tradas diversas firmas empreiteiras. 

Esti-se, portanto, com todos os elemen- 

tos necessdrios para se fazer uma concorrdn- 
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cia. S6 nJo se tem o valor global real de cada 

pequeno servi90. Pode-se colocar em concor- 

r6ncia diversas obras da mesma especifica^ao 

cujo montante seja fixado. 0 objeto da con- 

corr€ncia serd, por exemplo, pavimenta?^ e 

obras complementares de diversos logradou- 

ros, em bairros e vilas do municfpio, e o ter- 

mo de compara9a[o, o pre90-base, serd a ta- 

bela de pre90S unitdrios. Na mesma fdrmu- 

la anterior, entram, no lugar de Pm, Pq, Pi 

Pn, as percentagens unicas para cada li- 

citante sobre determinado X, significando es- 

te qualquer item da tabela de pre9os: 

90%X+100%X+110%X Si =1 Ai%x 

m % X    +  

3 + n 3 + n 

(2) 

Simplificando, 

V ^ ~ n A 
90+100+110+ i 1 

m = 1 

3 +n 

Os desvios serdo entdo Dj = m - ai e a or- 

dem de classifica9do serd feita com o mesmo 

critdrio adotado para o caso em que se tem 

o pre90 global. 

Aldm da abordagem acima, referente d 

sele9do e classifica9do de propostas, existem 

alguns outros fatores a serem levados em 

considera9do, como: pre90, condi9Qes de pa- 

gamento, data de entrega, capacidade, quali- 

dade do servi9o/obra, confiabilidade, custo 

de manuten9do, servi90 de manuten9do e 

prazo de garantia. 

Todos esses fatores devem ser considera- 

dos, mas alguns sdo extremamente subjeti- 

vos, principalmente se a empresa que estd se- 

lecionando e avaliando as propostas ndo tem 

experi^ncia ou tem pouca experiSncia. 

0 critdrio de avalia9do e sele9do sugerido 

6 apenas um dos critdrios que podem existir, 

dependendo, 6 claro, de sua aplica9do d em- 

presa, em particular, e da prdpria natureza 

do prqjeto. No entanto, vale salientar que o 

criterio sugerido 6 bastante pragmdtico, resi- 

dindo af, talvez, seu maior m^rito. 

OBJETIVOS E CONTEUDO 

DOS CONTRATOS 

Objetivos Contratuais 

Os contratos para execu9ao de projetos 

podem visar a: 

— diagndsticos preliminares ou estudos de 

viabilidade; 

— estudos de campo: topogrdficos, geoldgi- 

cos, geotdcnicos, hidroldgicos, agronomi- 

cos, sociais etc.; estudos de escritdrio: es- 

tudos de mercado, projetos de engenha- 

ria, detalhes e especifica9Qes tdcnicas, or- 

9amentos e estudos de rentabilidade, edi- 

tais para concorrencia, cartas-convite, mi- 

nutas para contratos etc.; 

— execu9ao de trabalhos ou presta9So de 

servi90s; 

— fomecimento de mdquinas, mdo-de-obra, 

materiais etc.; 

— supervisao dos estudos ou da execu9ao do 

prqjeto; 

— controle de exe019^0 ffsica e/ou fmancei- 

ra. 

Esses contratos podem envolver: 

— servi90s proflssionais de vdrias categorias, 

a cargo de: pessoas ftsicas, empresas, insti- 

tui90es tdcnicas, laboratdrios de ensaios, 

associa9des especializadas ou escolas; 
— fomecimento de vefculos, mdquinas, ins- 

tmmentos, equipamentos e acessdrios, 

sua manuten99[o em opera9ao e transpor- 

te para os locais de utiliza9ao; 

— fomecimento de mSo-de-obra nSo qualifi- 

cada ou especializada; 

— fomecimento de materiais para incorpo- 

rar is obras ou instances, de materiais 

de consume ou de materiais para uso 

transitdrio, como por exemplo, escora- 

mentos, andaimes, estacas-prancha etc.; 

— execu9io de obras, instala9Qes, equipa- 

mentos ou servi90s, mediante pagamento 

de pre90S unitdrios ou pre90S globais, pro- 

postos pelo contratante e aceitqs pela en- 

tidade que adjudica e paga a execu9do dos 

trabalhos. 
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Os servi^s profissionais nSo costumam 

ser, em geral, objeto de competi95o de pre- 

90s, mas de prd-qualifica9ao e sele9ao basea- 

das em idoneidade proflssional, capacidade, 

experi^ncia, especializa95o, disponibilidade e 

conrian9a pessoal, visando, especialmente, ^ 

qualidade do trabalho. 

Cada candidate deve fazer um estudo pre- 

liminar resumido dos trabalhos a contratar e 

apresentar ligeiro relatdrio indicando como 

tenciona levd4os a cabo, mencionando o pes- 

soal e demais recursos de que disp5e, expe- 

riencia anterior, compromissos vigentes e dis- 

ponibilidade de tempo, pessoal qualificado e 

meios para cuidar do trabalho em estudo. Da 

andlise desses relatdrios resulta a classifica- 

930 dos candidatos. 

Instrumentos Contra tuais 

0 instrumento contratual, ou contra to, 6 

o resultado de uma sdrie de estudos e traba- 

lhos prdvios, destinando-se a regular a execu- 

9ao do prqjeto a que se refere. 

NSo 6 possfvel uma supersimplifica9ao, 

redigindo-se em sdrie. O prepare das minutas 

para contratos, assim como o dos editais pa- 

ra concorr^ncias, das cartas-convite etc., sao 

trabalhos profissionais importantes de admi- 

nistra9ao legal; nSo devem ser feitos por 

quern nito dispOe dos dados detalhados indis- 

pensiveis k sua reda9ao cuidadosa, ou por 

auxiliares despreparados. 

0 texto do contrato nao pode definir por 

si s6, com detalhe e exatidJo, nem o prqjeto 

a executar nem as obriga90es contratuais das 

partes. Essa defini92o exata exige a interfe- 

r£ncia de outros documentos considerados 

partes integrantes do contrato e tao obriga- 

tdrios como se houvessem sido transcritos 

no texto do prdprio contrato. 

Esses outros documentos normalmente 

slo: 

— o prqjeto de engenharia, quando houver, 

com jogo completo de desenhos e deta- 

lhe s construtivos; 

— as especifica9(5es gerais aplicdveis ao pro- 

jeto ou is partes componentes de sua es- 

trutura analftica; 

— as rotinas de ensaio para controle de qua- 

lidade, critdrios de amostragem, os tes- 

tes de validade etc.; 

— as disposi90es especiais que definem deta- 

Ihadamente todas as caracterfsticas dos 

trabalhos a realizar para completar o pro- 

jeto, os detalhes construtivos ou operacio- 

nais e as especifica95es gerais; 

— a discrimina9ao das opera95es a serem 

realizadas, podendo exigir caracterfsticas 

especiais para o equipamento a utilizar; 

— a indica92o dos materiais a empregar, fi- 

xando suas caracterfsticas e podendo indi- 

car as fontes de abastecimento ao longo 

do prqjeto, quer para matdrias-primas, ou 

materiais obtidos extrativamente, quer 

para quaisquer outros materiais ji elabo- 

rados; 

— o sistema de planejamento, programa9ao 

e controle, indicando as rotinas de im- 

planta9ao e acompanhamento. 

Nao £, propriamente, o texto do contrato 

(e dos demais documentos integrantes do 

mesmo) que interessa fundamentalmente as 

partes, mas as interpreta95es desses textos 

por elas prdprias. Nas intepreta95es podem 

nascer choques. Para evitar esses cheques e 

as discussQes decorrentes, com intermindveis 

interpreta95es jurfdicas ou tdcnicas, as espe- 

cifica96es gerais esclarecem, detalhadamente, 

tod os os pontos-chave, evitando perdas de 

tempo, delongas e prejufzos para ambas as 

partes. Para isso, 6 interessante que as especi- 

fica96es sejam impressas em forma de livro 

ou folheto, a que todos possam ter acesso, 

dispondo de cdpias para inteiro conhecimen- 

to. 

Nessas especifica95es gerais e particulares, 

devem ser considerados, por exemplo: 

— as condi95es clim^ticas durante a execu- 

9ao, prevendo a orienta9ao em caso de se- 

cas, chuvas, enchentes, nevadas, mar£s e 

ressacas, terremotos etc.; 

— o transporte e as condi95es de acesso para 

equipamentos e materiais ao local de exe- 

cu9ao, indicando, inclusive, o cronograma 

de entregas e a previsao de estocagem mf- 

nima; 

— as disponibilidades de material no local, 

como madeira, areia, pedra, saibro, locais 

de emprdstimo para aterros etc.; 
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— as disponibilidades de mao-de-obra e as 

varia90es previsfveis em virtude de festivi- 

dades religiosas ou tradicionalistas e de 

atividades agrfcolas de plantio e colheita; 

— a infra-estrutura de servi9os de apoio exis- 

tentes no local ou em cidades prdximas: 

processamento de dados, reprografia, ofi- 

cinas, bancos, comdrcio etc. 

Em rela9ao aos contratos para adjudica- 

9ao de obras, fomecimento de equip amen tos 

e de materials, Fraenkel apresenta um mode- 

lo bdsico, do qual constam os seguintes itens: 

1. contratantes; 

2. local e data de assinatura do contrato; 

3. representantes que assinam pelas partes 

contratantes; 

4. sede da empreiteira; 

5. representante credenciado pela emprei- 

teira, para dirigir os servi90s e represen- 

td4a em todos os assuntos relatives ao 

contrato; 

6. representante credenciado pelo outor- 

gante, para o mesmo fim; 

7. fundamento legal do contrato; 

8. defini9ao e localiza9ao dos servi90s; 

9. prqjeto completo e detalhado para a 
execu9ao dos sen^os contratados; 

10. especifica9(5es gerais, de preferencia sob 

a forma de livros impresses; 

11. descri9S:o e localiza9ao de todas as ati- 

vidades a realizar; 

12. tecnologia e forma de execu9ao; 

13. condi95es em que podem ser feitas alte- 

ra9Ses no projeto; 

14. texto do edital de concorrencia ou car- 

ta-convite e da proposta vencedora em 

que se baseou a reda9ao do contrato; 

15. pre90S contratuais; 

16. forma de pagamento; 

17. disposi95es a serem obedecidas em rea- 

justamentos; 

18. diagrama PERT/CPM, cronogramas e 

outras indica95es da programa9ao dos 

servi90s; 

19. prazos para a conclusao final e para a 

conclusSo das etapas intermedidrias mais 

importantes; 

20. disposi9(5es a serem obedecidas nas pror- 

roga95es de prazo; 

21. valor total do contrato; 

22. dota9ao or9amentiria pela qual correrao 

as despesas decorrentes do contrato; 

23. indica9^o de que as altera95es decorren- 

tes de varia9ao de valor nao dependerao 

de term os aditivos e serao registradas em 

apostila ao contrato, dispensadas quais- 

quer outras formalidades; 

24. indica9ao dos premios e multas a que fa- 

rd jus a empreiteira; 

25. indica95es sobre forma de pagamento 

dos premios ou recolhimento das mul- 
tas; 

26. quantia caucionada para a flel execu9ao 

do contrato; 

27. quantias de cada pagamento que ser2o 

caucionadas, como refor90 da cau9ao 

inicial; 

28. instru95es sobre os prazos e condi95es 

para levantamento da cau9ao inicial e 

dos refor90S posteriores; 

29. termo de responsabilidade da empreitei- 

ra; 

30. foro competente para examinar e solu- 

cionar os problemas surgidos ap6s a exe- 

cu9ao do projeto. 

TIPOS DE CONTRATO 

Serao mostrados, esquematicamente, os 

principais tipos de contrato segundo os quais 

os trabalhos de projeto s^o elaborados. Esta 

classifica9ao ressalta alguns aspectos caracte- 

rfsticos de cada um deles, embora exista uma 

s^rie de superposi9(5es em seus aspectos se- 

cunddrios. 

De um lado, hd um tipo de contrato em 

que a remunera9ao do servi90 € feita em base 

hordria, pertencendo o controle inteiramen- 

te a flrma contra tan te. No outro extreme, 

existe o tipo de contrato "turnkey comple- 

to", onde a flrma de engenharia contratada 

cuida de todos os aspectos do projeto, fome- 

cimento de equipamentos e materiais, cons- 

tru95o, montagem e prd-opera9ao, receben- 

do pelo trabalho uma remunera9ao preesta- 

belecida. 

Entre essas duascondi95es-limite,hluma 

s^rie de tipos de contrato que fazem a transi- 

9ao gradativa entre os extremes. 

Diversas premissas entram na escolha do 

tipo de contrato, entre elas: 
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— experidncia da equipe tdcnica da firma 

contra tante; 

— estrutura de controle da firma contratan- 

te; 

— experiencia da firma contratada; 

— interesse da firma contratante em absor- 

ver know-how de prqjeto; 

— esquema de financiamento etc. 

A escolha da forma de contrata9ao mais 

conveniente dependerd, aldm das premissas 

acima, dos prazos disponfveis e das fontes de 

recursos financeiros. 

Quadro 1 
Complexidade dos Diversos Tipos de Contrato 

Contra to *tturnkey" total 
de valor fixo para prqje- 
to, fomecimento de equi- 
pamentos e material, 
constru9ao, montagem e 
pre-opera^ao. 

{Complete Turnkey) 

Contrato "turnkey" par- 
cial, de valor fixo para 
prqjeto, constru^o, mon- 
tagem e compras, em no- 
me e por conta do cliente. 

{Partial Turnkey) 

< 
OS 
CO 
O 
+ 
< 
OS 
fiu 
S 
O 
u 
+ 
o 
H 
u >-» 
o 
os 
0. 

Contrato de prqjeto, 
constru^o e montagem, 
de valor mdximo, com 
participa9ao nos desvios 
de valor maximo. 

{Target Price) 

Contrato de prqjeto, 
constru9ao e montagem, 
de valor fixo. 

{Lump-sum Execution) 

Contrato de prqjeto de 
valor fixo. 

{Lump-sum Services) 

Contrato de prqjeto por 
reembolso dos custos + 
remunera9ao fixa. 

{Cost + Fixed Fee) 

Contrato de prqjeto por 
reembolso dos custos + 
remunera9ao percentual 
sobre os custos. 

{Cost + %) 

Contrato de prqjeto por 
administra9ao, remunera- 
do atraves de taxa hora- 
ria. 

{Time Basis) 

ADMINISTRACAO 

$ 
$ 

& 
& 

& S5 

ff 

EMPREITADA 
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DESCRigAO DOS PRINCIPAIS 

TIPOS DECONTRATO 

A contrata9ao das firmas especializadas 

necessdrias a concretiza9ao do empreendi- 

mento pode ser feita diretamente pela em- 

preendedora ou indiretamente, mediante a 

subcontrata9ao de servi9os a tejceiros, atra- 

vds de uma contratada principal. 

No primeiro caso, em se tratando de em- 

preendimento de vulto, a coordena95o dos 

trabalhos tenderd a ser dificultada pelo gran- 

de mimero de contratos bilateriais firmados 

pela empreendedora. A participa9ao simul- 

tanea de inumeras contratadas vinculadas di- 

retamente 4 empreendedora sobrecarrega a 

coordena95o geral do empreendimento, com 

resultados muitas vezes graves sobre os cus- 

tos da implanta9ao. 

fi portanto recomenddvel, quando se tra- 

tar de empreendimento de vulto, adotar-se a 

segunda soh^So, procedendo-se £ contrata- 

9ao, diretamente pela empreendedora, ape- 

nas daquelas firmas que possam oferecer ser- 

vi90s integrados, sobre os quais assumam to- 

tal responsabilidade. Essas firmas contrata- 

das poderao, por seu turno, subcontratar de 

terceiros os sen^os cuja tecnologia requeira 

a participa9ao de firmas especializadas. Esse 

procedimento permite k empreendedora um 

controle mais efetivo dos trabalhos de im- 

planta9§[o e tern sua expressao mdxima nos 

contratos de empreitada global (ou turnkey), 

atravds dos quais toda a responsabilidade pe- 

lo exito do empreendimento ^ transferida da 

empreendedora para uma unica contratada 

ou para um grupo de contratadas solidaria- 

mente responsdveis pelos sen^os a serem 

executados. 

A sele9ao das firmas que participarao di- 

retamente do empreendimento passa a ser, 

assim, mais uma questao de qualifica9ao t^c- 

nica e de idoneidade comercial do que de ha- 

bilita9ao nos variados campos tecnoldgicos 

abrangidos pelo empreendimento. 

Essa sele9ao seii alcan9ada, na pritica, 
atravds de uma pr£-qualifica9So, que reco- 

mendar^ apenas as firmas que preencham de- 

terminados requisites t^cnicos, flnanceiros e 

administrativos, entre os quais sao comuns, 

nas concorrencias pdblicas: exigencia de um 

capital mfnimo, faturamento mddio, currfcu- 

lo profissional de seus integrantes, referen- 

cias comerciais e bancdrias, propriedade de 

equipamentos ou de instala9oes adequadas, 

capacidade de mobiliza95o de recursos pr6- 

prios e de terceiros, comprova9ao de expe- 

riencia anterior no ramo e depdsitos em cau- 

920 muitas vezes exigidos para que cada fir- 

ma possa participar da conconencia. 

A contrata9ao das firmas de engenharia 

que participam da implanta92o de uma in- 

diistria poderd utilizar uma das modalidades 

de contrato a seguir descritas ou uma solu- 

920 mista, com cl2usulas peculiares ao gene- 

ro de servi90s contratados e as condi95es lo- 

cais de realiza92o dos trabalhos. 

1. Contratos por remuneragdo hordria (ti- 

me basis contracts) - Por esse tipo de con- 

trato, a empreendedora ou contratante re- 

munera a contratada com base nas horas efe- 

tivamente despendidas na execu9ao dos ser- 

vos, aplicando-se taxas hor2rias preestabe- 

lecidas que j2 incluem os custos indiretos, os 

honor2rios etc. 

Esse tipo de contrato se aplica usualmen- 

te aos servi9os de consultoria t^cnica e a ou- 

tras atividades cujo termo de dura92o possa 

ser facilmente medido e eventualmente con- 

trolado pela empreendedora. 

Est2o neste caso os sen^os prestados por 

consultores individuais, agentes de compras 

e de fiscaliza92o, entre outros profissionais. 

2. Contratos por administragdo a custos 

reembolsdveis (cost plus contracts) - Neste 

genero de contrato, a empreendedora ou 

contratante reembolsa a contratada de todos 

os custos em que esta comprovadamente in- 

correu, al&n de pagar-lhe um montante adi- 

cional para cobertura dos custos indiretos e 

de seus honordrios ou lucres. Esse montan- 

te adicional pode ter uqi valor fixo (fixed 

fee) para todo o contrato ou pode corres- 

ponder a um percentual sobre os custos dire- 

tos comprovados. 

Adota-se com vantagem essa forma de 

contrato sempre que a contratante tenha ex- 

periencia prdpria no tipo de servi9o contra- 

tado, podendo exercer controle sobre sua 

dura92o. Esse tipo de contrato permite, ao 

mesmo tempo, dar maior flexibilidade ao es- 
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copo dos servi90s, possibilitando freqiientes 

altera95es e mudar^as de premissas, k medi- 

da que se tomem necessdrias a realiza9ao sa- 

tisfatdria dos trabalhos, mediante prdvio en- 

tendimento entre as partes contratantes. 

0 emprego dessa forma de contrato 6 bas- 

tante freqiiente na elaborate dos projetos, 

na execu9ao de obras de reparos e no de- 

senvolvimento de processes industrials pio- 

neiros, atravds de estudos e de instala9(5es- 

piloto, cujo custo total nao possa ser de an- 

temdo fixado. 

3. Contra to s a prego unitdrio (unit price 

contracts) - Todos os sen^os de engenha- 

ria de cardter repetitive, cuja unidade de cus- 

to possa, com precisao satisfatdria, ser facil- 

mente medida, permitem a ado9ao dessa mo- 

dalidade de contrato. Sua aplica9do d fre- 

qiiente em servi90s de terraplenagem, mon- 

tagem de tubula95es, pintura, isolamento 

tdrmico, perfura9ao de tiineis e sondagem, 

crava9do de estacas etc. 0 valor a ser pago se- 

rd sempre o produto do pre9o unitdrio pelo 

niimero de unidades realizadas (metro cdbi- 

co de terra movimentada; metro quadrado 

de pintura, metros lineares de estacas crava- 

das etc.). 

A grande vantagem desta forma contra- 

tual € permitir o infcio imediato dos traba- 

Ihos sem que se tenha ainda chegado a valo- 

res precisos que definam sua extensao ou 

quando esta nao possa ser definida, a priori, 

com razodvel precisao. 

A ado9ao de uma tabela de pre90s unitd- 

rios decrescentes em fun9ao do volume cres- 

cente dos servi90s a serem executados permi- 

te ainda proteger os interesses de contratan- 

te e contratada, possibilitando diluir, de for- 

ma racional, os custos flxos iniciais (como a 

instala9do do canteiro de obras ou a aquisi- 

9do de equipamentos especiais no infcio dos 

trabalhos), reduzindo os pre90S unitdrios d 

medida que se amortizem esses custos fixos. 

A condi9ao fundamental para a correta apli- 

ca9ao dessa forma de contrato serd sempre a 

defini9ao precisa, com prdvio acordo de am- 

bas as partes, dos mdtodos de medi9ao a se- 

rem adotados na apropria9do dos servi90s 

executados. 

4. Contratos a prego fixo global (lump- 

sum contracts) - Essa modalidade de contra- 

to, usualmente conhecida como empreitada, 

reiine algumas yantagens e desvantagens das 

formas contratuais anteriormente descritas. 

Suas principais vantagens podem ser assim 

caracterizadas: 

— concede a empreendedora maior seguran- 

9a na elabora9ao e no controle de seu pro- 

grama de investimentos e de seus or9a- 

mentos, estabelecendo-se geralmente o 

pagamento em parcelas flxas, vinculadas 

ao cumprimento de prazos ou de eventos 

caracterfsticos do empreendimento; 

— obriga as partes contratantes a uma defi- 

111920 precisa do escopo dos trabalhos a 

executar, possibilitando um planejamen- 

to mais realista dos sen^os e contribuin- 

do para melhores resultados t^cnicos; 

— reduz substancialmente a equipe adminis- 

trativa de controle da contratante, trans- 

ferindo para a contratada os riscos e 0 

onus desse controle (onus naturalmente 

devolvido a contratante atravds de sua in- 

clusao no pre9o global que esta pagar2 a 

contratada). 

Para a contratada, as grandes desvanta- 

gens deste tipo de contrato sao, especialmen- 

te, os riscos maiores assumidos e o custo 

mais elevado da proposta, mormente na 

eventualidade bastante natural de nao ser es- 

sa proposta aceita pela empreendedora, nao 

gerando, portanto, beneffcios 2 proponente. 

Para a empreendedora, esse tipo de con- 

trato tern a desvantagem de exigir, de sua 

parte, defini9ao pr^via rigorosa e completa 

dos servi90s desejados, sob o risco de receber 

propostas heterogeneas, de diffcil compara- 

920 e sele92o, ou de vir a pagar pre90S fixos 

sensivebnente exagerados, unica forma que a 

contratada ter2 para se precaver contra as 

possfveis imprecisOes ou interpreta9(5es duyi- 

dosas dos elementos fomecidos pela contra- 

tante para a elabora9ao da proposta. 

0 contrato a pre9o global somente deve- 

r2 ser adotado, por conseguinte, quando for 

possivel a perfeita caracteriza92o de seu es- 

copo, estipulando qualidade e quantidades 

que assegurem 2s partes contratantes a tran- 

qiiilidade e a seguran9a necessdrias para po- 

derem assumir seus respectivos compromis- 
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sos contratuais. 0 conceito de pre^o global 

nao impede, ademais, que se estabele9am em 

contrato as condi9oes que regerao o reajusta- 

mento desse pre9o no transcurso dos traba- 

Ihos, sempre que os efeitos da infla9ao pos- 

sam ser temidos no decorrer da validade do 

contrato firmado. Como sao bastante fre- 

qiientes as modifica95es do escopo, jd com 

os trabalhos em curso, recomenda-se, desse 

modo, incluir no contrato cldusulas que re- 

gulem a presta9do de servi90s adicionais e es- 

tabele9am sua forma de remunera9ao, que 

ndo estard, obviamente, inclufda no pre90 fl- 

xo. 

5. Contratos tipo turnkey -Nessa forma 

contratual, cuja tradu9ao poderia ser 'Vira 
chave" ou "chaves na mao" (do fiances c/es 

en main), tambdm conhecida como emprei- 

tada global, a empreendedora delega a uma 

firma de engenharia toda a responsabilidade 

de elabora9ao do projeto, processamento das 

compras, constru9ao e montagem das instala- 

9oes e prd-opera9ao da industria. A remune- 

ra9ao pode ser a pre90 fixo ou por adminis- 

tra9do e reembolso de custos. Quando, aldm 

dos servi9os tdcnicos acima citados, a contra- 

tada fornece financiamento para o empreen- 

dimento, estamos em presen9a de um con- 

trato do tipo pacote, denomina9ao decorren- 

te da express^© americana package deal. 

Nos contratos turnkey, a empreendedora 

mto estd alheia, como poderia parecer k pri- 

meira vista, ao andamento dos trabalhos; sua 

participa9ao, todavia, fica reduzida ao acom- 

panhamento e a fiscaliza9ao dos sen^os em 

execu9ao, obtendo-se, assim, maior racionali- 

za9ao administrativa, sem implicar perda de 

controle sobre o empreendimento. 

6. Outras formas contratuais - Formas 

mistas entre os contratos a pre90 fixo e a 

pre90 varidvel sJo os contratos do tipo pre90 

miximo fixo e os contratos a pre90 mddio 

com participa9§o da contratada nos desvios 

observados (para mais ou para menos) ao va- 

lor estipulado. Em ambas as modalidades, a 

empreendedora procura garantir-se contra o 

risco de vir a pagar importancias superiores 

iquelas estabelecidas em contrato, ao mesmo 

tempo em que estimula a contratada a man- 
ter seus custos sob estrito controle, podendo 

esta dltima vir a participar, de alguma forma, 

nas economias que alcance, gra9as a um me- 

Ihor desempenho. 

A cldusula de premio-penalidade pode ser 

adotada nos casos em que o trabalho execu- 

tado nao possa ser comprometido, em sua 

qualidade, pelo fmpeto da contratada em re- 

duzir prazos e custos. Esta fdrmula nSo d, 

portanto, recomendada para contratos que 

regulem presta9ao de servi9os de consulto- 

ria, CcQculo e projeto e outras atividades cuja 

expressao material d desprezfvel em compa- 

ra9ao com os valores dticos em jogo. 

Como decorrencia da exposi9ao acima so- 

bre as formas contratuais que regem as rela- 

9(3es entre a empreendedora, ou seus prepos- 

tos, e as contratadas, fica patente a impor- 

tancia de uma eficiente assessoria jurfdica na 

orienta9ao das partes contratantes envolvi- 

das em empreendimentos de grande vulto. 

Tal assessoria pode ser obtida junto a ea- 

critdrios especializados ou nas associa9(5es de 

classe a que perten9am a empreendedora e as 

entidades contratadas. Entre essas fontes de 

orienta9ao pode-se incluir as federa9Qes de 

inddstrias, as associa95es profissionais de en- 

genheiros e consult ores de engenharia, o 

Conselho Federal (CONFEA) e os Conselhos 

Regionais de Engenharia e Arquitetura 

(CREA) etc. No dmbito de engenharia de 

montagens e da constru9ao civil, cabe ainda 

citar, respectivamente, a Associa9ao Brasilei- 

ra de Engenharia e Montagens Industriais 

(ABEMI) e a C&nara Brasileira da Inddstria 

da Constru9ao (CBIC). 

Quando o contrato d celebrado com fir- 

mas estrangeiras ou com consdrcios que in- 

cluem empresas sediadas no exterior, d co- 

mum a inclus^o de condi9Qes contratuais es- 

tabelecidas por entidades intemacionais, tais 

como a Federa95o Intemacional de Enge- 

nheiros Consultores, sediada em Haia, Holan- 

da, e a Federa9ao Intemacional de Constm- 

950 e Obras Pubhcas, com sede em Paris. 

Tais contratos s9to, aldm disso, submetidos k 

aprova92o, no Brasil, pelo Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI) e das auto- 

ridades monetdrias (Banco Central). 

comparaqAo segundo 

DIVERSAS 6TICAS 
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A seguir, sao abordadas as vantagens e as 

desvantagens existentes em fun9ao da toma- 

da de decisiio, quer do lado do contratante/ 

contratado, quer no caso de a obra ser por 

administra9ao ou empreitada. Trata-se de 

uma andlise bastante objetiva, na qual foram 

considerados somente os aspectos realmente 

relevantes na questao. Antecede o Quadro 

2 uma sintese das vantagens e desvantagens 

nos servi90s contratados ou nao contratados. 

Servi9os Contratados 

1. Vantagens 

— capacidade para obter um numero subs- 

tancial de homens por um curto espa9o 

de tempo, sem o custo adicional de em- 

pregar, treinar e selecionar, quando os 

tempordrios forem acrescentados a sua fo- 

Iha de pagamento; 

— disponibilidade de equipes de indivfduos 

ji organizadas e acostumadas a executar 

um trabalho especifico; 

— acesso a especialistas que nao sao atraidos 

por emprego por prazo curto na institui- 

9*0; 
— utiliza9a:o de know-how tdcnico e de pro- 

jeto, desenvolvido pela exeo^So de um 

grande mimero de projetos sob uma am- 

pla variedade de condi9c5es; 

— disponibilidade de instala9ao e equipa- 

mentos especiais — como equipamento de 

constru9ao, equipamento de pesquisa — 

por curto espa90 de tempo, sem despesas, 

diflculdades e riscos de adquiri-los a longo 

prazo; 

— eficiencia generalizada de opera9oes con- 

tratadas devido a natureza altamente 

competitiva da atividade, o que obriga os 

empreiteiros a melhorar suas opera9oes 

tanto quanto posSam. 

2. Desvantagens 

A divergencia de objetivos entre a prdpria 

organiza9ao, que deseja obter o mais lucrati- 

ve projeto para o seu investimenlo, e o em- 

preiteiro contratado, que deseja tirar o mdxi- 

mo de prove ito para seu contra to, inclusive 

repetindo trabalhos, se isso trouxer vanta- 

gens para sua organiza9ao. 

CON- 
TRATO 
POR 

CONTRATANTE CONTRATADO 

A 
D 
M 
I 

VANTAGEM DESVANTAGEM VANTAGEM DESVANTAGEM 

Conduzir o andamento da obra 
de acordo com o seu cronogra- 
ma de receitas. 

Cria um contfnuo estado de 
inseguran^a quanto ao custo 
final do projeto. 

Entrar num empreendimento 
sem risco de cariterecondmico. 

Ter o lucro reduzido a uma 
percentagem sem custo do 
projeto. 

N 
I 
S 
T 
R 

Pagar a obra pelo custo real 
mais a taxa de administra^ao. 

O contrato nao tern interesse 
na rapida entrega do projeto. 

N3o ter seu interesse ligado a 
economia do custo do projeto. 
Os honordrios diminuem pro- 
porcionalmente a economia 
reatizada. 

A 
C 
A 
0 

Reduzir sua fiscaliza^So t^cni- 
ca sem o controle das especifi- 
ca^des, aptica^So do material, 
etc. 

A concorrfincia na taxadeadmi- 
nistra;So cria uma tenddncia, 
da parte do contratado, de eco- 
nomizar assist€ncia tecnica ao 
projeto com grave prejufzo na 
coordenafdfo dos services, rit- 
mo da produ9§o e qualidade 
da obra. 

Nao sentir estimulo que desen- 
volve o espirito tecnico do en- 
genheiro para barateamento 
do custo do projeto. 

Entrar em concorrdncia da ta- 
xa de administra9So com me- 
Ihores empreiteiros. 

E 
M 
P 
R 

Maior seguran^a quanto ao cus- 
to final do projeto. 

Necessidade do projetodetalha- 
do completo, o que pode dila- 
tar o prazo de execu93odoem- 
preendimento. 

Possibilidade do lucro direta- 
mente relacionado com sua ca- 
pacidade t^cnico-administrati- 
vo-financeira. 

Os efeitos da inf1a9io podem 
comprometer as previsdes or- 
9amentarias, causando prejui- 
zos. 

I 
T 
A 
D 
A 

Maior facilidade no controle 
das importfincias desembolsa- 
das para a execu^io do projeto. 

Diminuem as preocupa9des de 
cardter administrativo, por nfo 
ter de dar conta ao cliente de 
como o dinheiro foi despendi- 
do. 

Maior risco de cardter econfi- 
mico. 

Quadro 2 
Administragao versus Empreitada 
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