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O Infracast – Concessões, Parcerias 

Público-Privadas e Privatizações foi 

criado como um canal de comunicação 

sobre grandes projetos e ideias 

da infraestrutura brasileira. Afinal, 

a infraestrutura – tão alcançável, 

concreta, materializada, – é fruto de 

pessoas, muitas pessoas – pensando, 

propondo, discutindo e realizando. 

Olhar para tantas outras realidades e 

poder compartilhar soluções, angústias, 

perspectivas, com todas essas pessoas, 

é transformador. 

A infraestrutura é cada parte, cada 

gente, cada pedaço de uma vida que se 

propõe a ser melhor – e é por isso que 

falar sobre ela é tão importante.
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