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RESUMO 
0 presente trabalho trata do estudo do sistema de tarifacao do setor eletrico 

nacional. 

O estudo revela uma visao critica dos niveis tarifarios atuais, demonstrando que 

apesar de termos uma fonte de energia primordial como a agua, que e gratuita e, por 

consequencia, uma geracao mais barata, temos um dos maiores niveis tarifarios do 

mundo, entre a 10a e a 5a posicao, segundo dados de diferentes instituicoes de pesquisa. 

Alem disso, este trabalho traz as principais definicoes visando a provocar um 

melhor entendimento sobre a tarifacao do setor eletrico de uma forma pratica, 

esclarecendo que o perfeito conhecimento dessa materia possibilitara uma forma 

simples e barata de se ter um processo de eficiencia energetica, se este for posto em 

pratica. 
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CAPiTULO 1 
Introducao 

As tarifas das concessionanas de energia eletrica normalmente sao feitas, 

definidas, fazendo-se consideracoes que vao desde o seu equilibrio financeiro a 

aspectos legais, sem deixar de lado as politicas governamentais, sendo esse, junto 

com a especulacao do setor privado, um dos principals motivos para os altos niveis 

tarifarios praticados no Brasil, um dos maiores do mundo. 

AJguns dos aspectos importantes para a determinacao dos niveis destas tarifas 

sao: 

• a renda dos consumidores; 

• e a influencia nos custos de producao. 

Com relacao a este ultimo aspecto, os setores produtivos tern seus gastos com 

energia eletrica em funcao diretamente proporcional a suas tarifas, alterando assim 

de forma sensivel os custos de producao, ainda em relacao setores produtivos temos 

tarifas diferenciadas para a demanda de potencia e consumo de energia, conforme os 

periodos do ano, os horarios de utilizacao e a estrutura tarifaria. 

Dentro deste contexto o que sera exposto tera como objetivo principal mostrar 

ao consumidor de pequeno e grande porte a que tipos de tarifas eles podem optar e os 

tipos de punicoes sujeitos a eles, sendo este trabalho disposto da seguinte forma: 

• capitulo dois traz um breve historico sobre o sistema tarifario nacional; 

• capitulo tres traz as principais definicoes sobre o assunto; 

• capitulo quatro trata dos grupos tarifarios e como eles sao divididos; 

• capitulo cinco fala das mudancas dos grupos tarifarios; 

• capitulo seis trata da classificacao e cadastro dos consumidores; 



• capitulo sete fala da leitura e o seu faturamento; 

• capitulo trata de faturamento de uma forma mais especifica; 

• capitulo nove trata de multas; 

• capitulo dez traz uma visao critica sobre os niveis tarifarios praticados no 

Brasil, fazendo-se ai algumas comparacoes; 

• capitulo onze trata de forma conclusiva e sugestiva do que foi exposto em 

todo estudo, a fim de desperta setores importantes sobre este; 
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CAPITULO 2 
Historico 

Na decada de 30 o presidente Getulio Vargas assinou o decreto N° 26234, 

este promulgava o codigo das aguas que regulamentava o setor de energia eletrica e 

aguas, o codigo atribuia o controle sobre as concessionanas de energia eletrica ao 

poder publico. 

Getulio Vargas no inicio de decada de 50 encaminhou ao Congresso Nacional 

o piano que criava o IUEE, imposto unico sobre a energia eletrica, este tinha os 

seguintes objetivos: 

• Financiar o crescimento do sistema eletrico nacional; 

• Piano nacional de eletrificacao; 

• O projeto de criacao da empresa Central Eletrica do Brasil S.A 

(ELETROBRAS). 

O projeto Eletrobras, citado anteriormente, so foi aprovado em 1961 no 

governo de Janio Quadros. Nos setores nao cobertos pelo Estado a atuacao seria feita 

pelo setor privado. 

O setor eletrico teve sua estrutura tarifaria concebida em meados da decada 

de 60, pela interferencia estadual, e tinha como objetivo cobrir os custos de 

abastecimento de energia e tornar possivel o crescimento do sistema eletrico. As 

tarifas eram estabelecidas pelo MME que era um orgao regulador, este se baseava em 

custos de servicos, porem o crescimento do sistema era financiado por um imposto. 

Na decada de 70 foi adotado no pais um regime de equalizacao tarifaria, este 

se baseava na adocao de uma tarifa igualitaria em todo territorio nacional, somado-se 
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a um programa de subsidio inter-regional para estimular o crescimento de 

determinadas regioes. 

Em decorrencia ao aumento do preco do petroleo no ano de 1973 e a 

indicacao do II PND, Piano Nacional de Desenvolvimento, que tinha relacao a 

necessidade de alteracao na matriz energetica nacional, poderiam-se ter reajustes das 

tarifas de consumo de energia, com isso permitiria-se a capitalizacao interna do setor 

eletrico suprindo a crescente expansao do sistema, que fazia-se necessaria devido a 

crise energetica do petroleo, e tambem manteria-se um nivel de crescimento da 

atividade economica compativel com o periodo (1968 - 1973), onde o Produto 

Interno Bruto havia crescido 11,5% a.a. 

Como neste periodo o governo contava com grade liquidez do mercado 

financeiro internacional foi feito a opcao de restringir as tarifas, com o objetivo de 

controlar a inflacao e financiar o crescimento do setor atraves de capitals exteriores. 

No ano de 1974 foi criado o RGG, Reserva Geral de Garantia, este 

mecanismo era centralizado na Eletrobras e tinha entre um de seus objetivos diminuir 

as desigualdades regionais, tanto em nivel de consumidores quanto a atratividade 

economica para instalacao de novas industrias em regioes com alto custo energetico. 

Este fundo recebia contribuicoes financeiras de todas as concessionanas, e isto 

permitia a manutencao das concessionanas com custos mais altos. Criou-se, assim, 

um processo de equalizacao tarifaria. 

E importante observar que a questao da tarifa de energia eletrica entra num 

contexto de desigualdades sociais e regionais. Com relacao ao social, o padrao de 

consumo e ate o atendimento a populacao dependem do nivel de renda. 
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O setor eletrico brasileiro passou a praticar esforcos para a determinacao dos 

custos finais de energia eletrica a partir do ano de 1977, tinha como objetivo 

determinar as novas tarifas de abastecimento de empresas e de consumidores. O 

decreto N° 79706/77 tira do setor o poder de definir as tarifas, sendo este passado 

para a area economica do governo. 

De 1977 a 1979 foi realizado o primeiro estudo sobre a estrutura tarifaria 

nacional, embora este tenha sido realizado em grande parte com valores numericos 

estimados, foi evidenciada uma discrepancia negativa entre os custos envolvidos e as 

tarifas de demanda e consumo praticadas. Aliando-se a isso se tinha o aumento das 

taxas de juros no mercado internacional, em decorrencia da crise do petroleo, e a 

partir dai nao era mais viavel expandir o sistema eletrico nacional com estes 

recursos. Apesar de todo o ambiente desfavoravel, as tarifas continuaram contidas, 

agravando o quadro. 

No periodo de 1980 a 1981 foi realizado entao um estudo mais completo 

sobre a estrutura tarifaria, neste o objetivo era certificar as tendencias do primeiro 

estudo, utilizando-se, porem, de dados mais elaborados e divulgando as tecnicas 

desenvolvidas, permitindo assim uma decisao politica sobre a aplicacao de tarifas 

diferenciadas em alta tensao as chamadas tarifas horo-sazonais. 

Em 1981 foi promulgado o decreto 86463, que em seu unico paragrafo diz 

que o criterio de reparticao das parcelas do custo de servico entre os componentes 

tarifarios passou a ser definido pelo Departamento de Agua e Energia Eletrica 

(DNAEE). 
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O DNAEE implementou a diferenciacao nas tarifas, implement ou tambem a 

modificacao dos metodos de faturamento e medicao, levando-se em consideracao os 

periodos anuais, os horarios de consumo de energia e sua destinacao. 

Tanto ao respeito do fornecimento quanto ao suprimento de energia, os niveis 

tarifarios correspondiam aos valores de custo de cada concessionaria. Atraves da lei 

N° 1849, de 1981, houve uma padronizacao das tarifas em nivel nacional. E como os 

custos de operacao das concessionarias eram diferentes, tinha-se uma compensacao a 

ser recebida ou paga atraves da RGG, Reserva Geral de Garantia, que era um fiindo 

equalizador tarifario administrado pelo DNAEE/MME. 

No meio de decada de 80, formou-se uma crise envolvendo a Eletrobras, com 

suas empresas, e as concessionarias estaduais, esta crise foi motivada pelo arrocho 

tarifario e a diminuicao dos recursos para o setor, nela as concessionarias estaduais 

diziam ter dificuldades financeiras devido a contensao tarifaria e a nao existencia de 

recursos para o crescimento. Como consequencia desta crise se teve o nao 

recolhimento por parte das concessionarias do RGG, alem do nao pagamento de suas 

dividas com as empresas federals pela compra de energia. 

O 1UEE, Imposto Unico sobre Energia Eletrica, criado no governo de Getulio 

Vargas foi extinto pela Constituicao Federal de 1988, no seu lugar ficou o ICMS 

estadual, este nao vincula a aplicacao ao setor. 

Em 1991 o governo tenta com o decreto 409 acabar com as impedancias 

setoriais, colocando nas faturas de energia aos consumidores a Receita Propria das 

concessionarias e a Receita de transferencia devida ao Governo Federal. 
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A aprovacao da lei N° 8631, em 1993, extingue a equalizacao tarifaria. ate 

este ano existia apenas uma tabela de tarifas de fornecimento no pais. Esta lei dispoe 

sobre a fixacao dos niveis tarifarios para o servico publico de energia. 

NOTA: Segundo o DIEESE, foram perdidos 20 bilhoes de dolares, pelas empresas 

do setor eletrico, com a queda do valor das tarifas no periodo de 1980-1992, valores 

estes estimados pela Eletrobras. 

O poder concedente pretendeu estabelecer a denominada tarifa consensual, 

esta seria fixada pelas empresas, os defensores desta medida a justificariam pela 

necessidade das concessionarias equilibrarem suas tarifas junto ao mercado de modo 

a atingir um nivel satisfatorio de renda, porem a questao tarifaria torno-se complexa, 

visto que, cada empresa teria sua tarifa individual em funcao de seus custos. O lado 

positivo seria a oportunidade de recuperacao financeira das concessionarias que 

poderiam ter uma renda adequada para investimentos. 

Em 1993, com a nova legislacao tarifaria, e aplicado um programa que e 

extingue o regime de remuneracao garantida, as tarifas de suprimento e fornecimento 

passam a ter reajustes automaticos, com este se baseando em uma formula padrao 

que abrange as alternancias dos custos envolvidos. Este programa e interrompido em 

1994 pelo Governo Federal com o objetivo de estabilizar a economia, com isso foi 

suspensa a aplicacao da formula padrao, passando as tarifas de energia eletrica a 

praticarem valores medios obtidos da pratica do mes de dezembro de 1993 a marco 

de 1994, e esses valores ja convertidos em Real. 

No inicio de 1995 foi aprovada a chamada Lei de Concessoes e a 

regulamentacao para o setor eletrico, dai foram necessarios uma serie de 

implementacoes para viabilizar o setor, vejamos: 
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• Criacao da ANAEEL, Agenda Nacional de Engenharia Eletrica, que e 
responsavel pela regulamentacao tarifaria entre outros; 

• Estabelecimento de clausulas para a compra e venda de energia e uso do 

sistema de transmissao; 

• Foi definido que as empresas transmissoras de energia nao poderiam fazer 

qualquer atividade de compra e venda de energia, elas trabalhariam com base 

no conceito de receita permitida. 

A partir deste momento abriu-se espaco para a participacao da iniciativa 

privada no setor eletrico. 

No ano de 2001, a Agenda Nacional de Energia Eletrica (ANEEL) estabelece 

as condicoes gerais de fornecimento de energia eletrica, que tinha como objetivo 

aprimorar o relacionamento entre os agentes responsaveis pela prestacao de servico 

publico de energia eletrica e os consumidores, esta resolucao sofreu alteracoes em 

2004. 

Atualmente mesmo com algumas Ids e resolucoes aplicadas pelo governo, as 

tarifas energeticas tornaram-se um dos maiores tributos do consumidor nacional, seja 

ele no setor comercial, industrial ou residencial. 
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CAPlTULO 3 
Definicoes 

Tarifa de energia e o preco da unidade de energia eletrica e/ou da demanda de 

potencia ativa, as definicoes a seguir apresentadas tern como objetivo propiciar um 

melhor entendimento sobre este assunto, pois o sistema tarifario nacional requer um 

maior conhecimento, assim, os usuarios terao maiores condicoes para uma correta 

atuacao ou posicao diante deste, vejamos: 

3.1 Tarifa mondmia 
E a tarifa de fornecimento de energia eletrica formada por precos que sao 

aplicados unicamente ao consumo de energia eletrica ativa. 

3.2 Tarifa binomia 
Conjunto de tarifas de fornecimento de energia formado por precos aplicaveis 

ao consumo de energia eletrica ativa e a demanda faturavel. 

3.3 Tarifa de ultrapassagem 
Tarifa aplicavel sobre a diferenca positiva entre a demanda medida e a 

contratada, quando exceder os limites estabelecidos. 

3.4 Estrutura tarifaria 
Conjunto de tarifas aplicaveis as componentes de consumo de energia eletrica 

e/ou demanda de potencia ativas de acordo com a modalidade de fornecimento. 

3.5 Estrutura tarifaria convencional 
Estrutura caracterizada pela aplicacao de tarifas de consumo de energia 

eletrica e/ou demanda de potencia independentemente das horas de utilizacao do dia 

e dos periodos do ano. 
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3.6 Estrutura tarifaria horo-sazonal 
Estrutura caracterizada pela aplicacao de tarifas diferenciadas de consumo de 

energia eletrica e de demanda de potencia de acordo com as horas de utilizacao do 

dia e dos periodos do ano, conforme especificacao a seguir: 

3.6.1 Tarifa Azul 
Modalidade estruturada para aplicacao de tarifas diferenciadas de 

consumo de energia eletrica de acordo com as horas de utilizacao do dia e 

os periodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas de demanda de 

potencia de acordo com as horas de utilizacao do dia. 

3.6.2 Tarifa Verde 
Modalidade estruturada para aplicacao de tarifas diferenciadas de 

consumo de energia eletrica de acordo com as horas de utilizacao do dia e 

os periodos do ano, bem como de uma unica tarifa de demanda de 

potencia. 

3.6.3 Horario de Ponta 
Periodo definido pela concessionaria e composto por 3 (tres) horas 

diarias consecutivas, excecao feita aos sabados, domingos e feriados 

nacionais, considerando as caracteristicas do seu sistema eletrico. 

3.6.4 Horario Fora de Ponta 
Periodo composto pelo conjunto das horas diarias consecutivas e 

complementares aquelas definidas no horario de ponta. 

NOTA: A ANEEL podera autorizar, mediante fundamentada justificativa tecnica da 

concessionaria, a adocao de horarios de ponta ou de fora de ponta e de periodos 

umidos ou secos diferentes daqueles estabelecidos na Resolucao 456, em decorrencia 
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das caracteristicas operacionais do subsistema eletrico de distribuicao ou da 

necessidade de estimular o consumidor a modificar o perfil de consumo e/ou 

demanda da unidade consumidora. 

3.6.5 Periodo Umido 
Periodo de 5 (cinco) meses consecutivos, compreendendo os 

fornecimentos abrangidos pelas leituras de dezembro de um ano a abril do 

ano seguinte. 

3.6.6 Periodo Seco 
Periodo de 7 (sete) meses consecutivos, compreendendo os 

fornecimentos abrangidos pelas leituras de maio a novembro. 

3.7 Valor liquido da fatura 
Valor em moeda corrente resultante da aplicacao das respectivas tarifas de 

fornecimento, sem incidencia de impostos, sobre as componentes de consumo de 

energia eletrica ativa, de uso do sistema, de consumo de energia eletrica e demanda 

de potencias reativas excedentes. 

3.8 Valor minimo faturavel 
Valor referente ao custo de disponibilidade do sistema eletrico, este e 

aplicavel ao faturamento das unidades consumidoras do grupo "B", de acordo com os 

limites fixados por tipo de ligacao. 

3.9 Concessionaria ou permissionaria 
Agente titular de concessao ou permissao federal para prestar o servico 

publico de energia eletrica, referenciado, apenas pelo termo concessionary. 
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3.10 Unidade consumidora 
Conjunto de instalacoes e equipamentos eletricos caracterizados pelo 

recebimento de energia eletrica em um so ponto de entrega, com medicao 

individualizada e correspondente a um unico consumidor. 

3.11 Contrato de adesao 
Instrumento contratual com clausulas vinculadas as normas e regulamentos 

aprovados pela ANEEL, nao podendo o conteudo das mesmas ser modificado pela 

concessionaria ou consumidor, a ser aceito ou rejeitado de forma integral. 

3.12 Contrato de fornecimento 
Instrumento contratual em que a concessionaria e o consumidor responsavel 

por unidade consumidora do Grupo "A" ajustam as caracteristicas tecnicas e as 

condicoes comerciais do fornecimento de energia eletrica. 

3.13 Contrato de uso e de conexao 
Instrumento contratual em que o consumidor livre ajusta com as 

concessionarias as caracteristicas tecnicas e as condicoes de utilizacao do sistema 

eletrico local, conforme regulamentacao especifica. 

3.13 Rede Basica 
O servico de transporte de grandes quantidades de energia eletrica por longas 

distancias e feito utilizando-se de uma rede de linhas de transmissao e subestacoes 

em tensao igual ou superior a 230 kV, esta rede e a basica. 

3.14 Ranial de ligacao 

Conjunto de condutores e acessorios instalados entre o ponto de derivacao da 

rede da concessionaria e o ponto de entrega. 
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3.15 Consumidor livre 
Consumidor que pode optar pela compra de energia eletrica junto a qualquer 

fornecedor, de acordo com legislacao e regulamentos especificos. 

3.16 Carga instalada 
Soma das potencias nominais dos equipamentos eletricos instalados na 

unidade consumidora, em condicoes de entrar em funcionamento, expressa em 

quilowatts (kW). 

3.17 Demanda contratada 
Demanda de potencia ativa a ser obrigatoria e continuamente disponibilizada 

pela concessionaria, no ponto de entrega, conforme valor e periodo de vigencia 

fixados no contrato de fornecimento e que devera ser integralmente paga, seja ou nao 

utilizada durante o periodo de faturamento, expressa em quilowatts (kW). 

3.18 Demanda de ultrapassagem 
Parcela da demanda medida que excede o valor da demanda contratada, 

expressa em quilowatts (kW). 

3.19 Demanda medida 
Maior demanda de potencia ativa, verificada por medicao, integralizada no 

intervalo de 15 (quinze) minutos durante o periodo de faturamento, expressa em 

quilowatts (kW). 

3.20 Energia eletrica ativa 
Energia eletrica que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa 

em quilowatts-hora (kWh). 
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3.21 Energia eletrica reativa 
Energia eletrica que circula continuamente entre os diversos campos eletricos 

e magneticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa 

em quilovolt-ampere-reativo-hora (kvarh). 

3.22 Ponto de entrega 
Ponto de conexao do sistema eletrico da concessionaria com as instalacoes 

eletricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de 

responsabilidade do fornecimento. 

3.23 Potencia disponibilizada 
Potencia que o sistema eletrico da concessionaria deve disponibilizar para 

atender as instalacoes eletricas da unidade consumidora, segundo os criterios 

estabelecidos na Resolucao 456 de ANEEL e caracterizadas com os seguintes 

parametros: 

3.23.1 Unidade consumidora do Grupo "A" 
A demanda contratada, expressa em quilowatts (kW); 

3.23.2 Unidade consumidora do Grupo "B" 
A potencia em kVA, resultante da multiplicagao da capacidade 

nominal ou regulada, de condugao de corrente eletrica do equipamento de 

protecao geral da unidade consumidora pela tensao nominal, observado 

no caso de fornecimento trifasico, o fator especifico referente ao numero 

de fases. 

3.24 Fator de carga 
Razao entre a demanda media e a demanda maxima da unidade consumidora, 

ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado. 
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3.25 Fator de demanda 
Razao entre a demanda maxima num intervalo de tempo especificado e a 

carga instalada na unidade consumidora. 

3.26 Fator de potencia 
Razao entre energia eletrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados 

das energias eletricas ativas e reativas, consumidas num mesmo periodo 

especificado. 

3.27 Fatura de energia eletrica 
Nota fiscal que apresenta a quantia total que deve ser paga pela prestacao do 

servico publico de energia eletrica, referente a um periodo especificado, 

discriminando as parcelas correspondentes. 

As definicoes apresentadas dao condicoes de se entender e identificar o 

sistema tarifario brasileiro, propiciando uma base a qual se permite criar alternativas 

para solucionar possiveis distorcoes. 
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CAPlTULO 4 
Grupos e Mudancas de Grupos Tarifarios 

4.1 Grupos Tarifarios 
As tarifas de energia eletrica nao tern o mesmo valor para todos os 

consumidores, elas se diferenciam entre grupos tarifarios de acordo com a queda de 

tensao de fornecimento, o momento de consumo, o tipo de tarifa e a classe do 

consumidor, esses grupos serao descritos a seguir, vejamos: 

Grupo A 

E formado por unidades consumidoras com fornecimento em tensao igual ou 

superior a 2,3 kV, ou ainda, atendidas em tensao inferior a 2,3 kV atraves de sistema 

subterraneo de distribuicao e faturadas neste grupo nos termos definidos no artigo 82 

da resolucao 456 da ANEEL, caracterizado pela estruturacao tarifaria binomia e 

subdividido nos seguintes subgrupos: 

1. Subgrupo Al - tensao de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

2. Subgrupo A2 - tensao de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 

3. Subgrupo A3 - tensao de fornecimento de 69 kV; 

4. Subgrupo A3 a - tensao de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 

5. Subgrupo A4 - tensao de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; 

6. Subgrupo AS - tensao de fornecimento inferior a 2,3 kV, atendidas a 

partir de sistema subterraneo de distribuicao e faturadas neste Grupo 

em carater opcional. 

As tarifas deste grupo sao definidas pela ANEEL e possuem valores 

diferenciados de acordo com a classificaclo da unidade consumidora. Estas estao 

apresentadas no anexo 1. 
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Grupo B 

E formado por unidades consumidoras com fornecimento em tensao inferior a 

2,3 kV, ou ainda, atendidas em tensao superior a 2,3 kV e faturadas neste grupo nos 

termos deflnidos nos artigos 79 a 81 da resolugao 456 da ANEEL, caracterizado pela 

estruturacao tarifaria monomia e subdividido nos seguintes subgrupos: 

1. Subgrupo Bl - residencial; 

2. Subgrupo Bl - residencial baixa renda; 

3. Subgrupo B2 - rural; 

4. Subgrupo B2 - cooperativa de eletrificagao rural; 

5. Subgrupo B2 - servico publico de irrigacao; 

6. Subgrupo B3 - demais classes; 

7. Subgrupo B4 - iluminacao publica. 

As tarifas deste grupo sao definidas pela ANEEL e possuem valores 

diferenciados de acordo com a classificaclio da unidade consumidora. Estas estao 

apresentadas no anexo 2. 

4.2 Mudanca de grupo tarifario 
Com relacao a unidade consumidora do Grupo "A", localizada em area de 

veraneio ou turismo, em que sejam explorados servicos de hotelaria ou pousada, o 

consumidor podera optar por faturamento com aplicacao da tarifa do Grupo "B" 

correspondente a respectiva classe, independentemente da carga instalada. 

Para efeito da Resolucao 456 da ANEEL, area de veraneio ou turismo sera 

aquela oficialmente reconhecida como estancia balnearia, climatica ou turistica. 

Quanto a unidade consumidora do Grupo "A", cuja potencia instalada em 

transformadores for igual ou inferior a 112,5 kVA, o consumidor podera optar por 



18 

faturamento com aplicac-ao da tarifa do Grupo "B" correspondente a respectiva 
ciasse. 

Relativamente a unidade consumidora do Grupo "A", com instalacoes 

permanentes para a pratica de atividades esportivas ou parques de exposicoes 

agropecuarias, o consumidor podera optar por faturamento com aplicacao da tarifa 

do Grupo " B " correspondente a respectiva ciasse, desde que a potencia instalada em 

projetores utilizados na iluminacao dos locais seja igual ou superior a 2/3 (dois 

tercos) da carga instalada na unidade consumidora. 

Relativamente a unidade consumidora localizada em area servida por sistema 

subterraneo ou prevista para ser atendida pelo referido sistema, de acordo com o 

programa de obras da concessionaria, o consumidor podera optar por faturamento 

com aplicacao das tarifas do Subgrupo "AS", desde que o fornecimento seja feito em 

tensao secundaria de distribuicao e possa ser atendido um dos seguintes requisitos: 

• Verificacao de consumo de energia eletrica ativa mensal igual ou superior a 
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CAPITULO 5 
Classificacao e cadastro dos consumidores 

A concessionaria classificara a unidade consumidora de acordo com a 

atividade nela exercida, levando-se em conta as excecoes previstas na Resolugao N° 

456 da ANEEL 

A unidade consumidora sera analisada pela concessionaria, esta ira levar em 

conta todas as caracteristicas do consumidor com o objetivo de aplicar a tarifa da 

forma mais vantajosa possivel, em especial quando a finalidade informada for a 

residencial, neste caso a classificacao sera defmida considerando-se as subclasses 

Residencial, Residencial Baixa Renda ou Rural Agropecuaria Residencial. 

Quando a unidade consumidora exercer mais de uma atividade, sera levada 

em conta para efeito de classificacao a atividade que corresponder a maior parcela de 

carga instalada, com excegao das unidas consumidoras classificaveis como Servico 

Publico. 

Caso a unidade consumidora troque de classificacao e esta troca implique em 

mudanca de tarifa a concessionaria devera fazer os ajustes necessarios conforme a 

seguir: 

• reducao de tarifa: a reclassificacao devera ser realizada imediatamente 

apos a constatacao e a comunicacao, informando ao consumidor as 

alteracoes decorrentes, devera ser passada ate a data da primeira fatura 

corrigida; ou 

• elevacao da tarifa: a comunicacao devera ser realizada, no minimo, com 

15 dias antes da apresentacao da primeira fatura corrigida. 
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5.1 Classes e Subclasses 
Para efeito de classificaclo de tarifas ficam estabelecidas as seguintes classes 

e subclasses: 

5.1.1 Residencial 
Fornecimento para unidade consumidora com fim residencial, devendo ser 

consideradas as seguintes subclasses: 

5.1.1.1 Residencial Baixa Renda 
Fornecimento para unidade consumidora residencial, caracterizada como 

"baixa renda" em concordancia com os criterios estabelecidos em regulamentos 

especificos. 

5.1.1.2 Residencial 
Fornecimento para unidade consumidora, incluido o fornecimento para 

instalacoes de uso comum de predio ou conjunto de edificacoes, com predominancia 

de unidades consumidoras residenciais; 

5.2 Industrial 
Fornecimento para unidade consumidora em que seja desenvolvida atividade 

industrial, devendo ser feita distingao entre as seguintes atividades, conforme 

definido no Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE: 

• extracao de carvao mineral; 

• extracao de petroleo e services correlatos; 

• extracao de minerais metalicos; 

• extracao de minerais nao metalicos; 

• fabricacao de produtos alimenticios e bebidas; 

• fabricacao de produtos do fumo; 
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• fabricagao de produtos texteis; 
• confecgao de artigos do vestuario e acessorios; 

• preparacao de couros e fabricacao de artefatos de couro, artigos de viagem e 
cal^ados; 

• fabricacao de produtos de madeira; 

• fabricacao de celulose, papel e produtos de papel; 

• edicao, impressao e reproducao de gravacoes; 

• fabricacao de coque, refino de petroleo, elaboracao de combustiveis 

nucleares e producao de alcool; 

• fabricacao de produtos quimicos; 

• fabricacao de artigos de borracha e plastico; 

• fabricacao de produtos de minerais nao-metalicos; 

• metalurgia basica; 

• fabricacao de produtos de metal - exclusive maquinas e equipamentos; 

• fabricacao de maquinas e equipamentos; 

• fabricacao de maquinas para escritorio e equipamentos de informatica; 

• fabricacao de maquinas, aparelhos e materials eletricos; 

• fabricacao de material eletronico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicacoes; 

• fabricacao de instrumentos medico-hospitalares, de precisao, opticos e para 

automacao industrial; 

• fabricacao e montagem de veiculos automotores , reboques e carrocerias; 

• fabricacao de outros equipamentos de transporte; 

• fabricacao de moveis e industrias diversas; 
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• reciclagem de sucatas metalicas e nao metalicas; 

• construcao civil; 

• outras industrias. 

5.3 Rural 
Fornecimento para unidade consumidora localizada em area rural, em que 

seja desenvolvida atividade rural, sujeita a comprovaclo perante a concessionaria, 

devendo ser consideradas as seguintes subclasses: 

5.3.1 Agropecuaria 
Fornecimento para unidade consumidora cujo consumidor desenvolva 

atividade relativa a agricultura e/ou a criacao, recriacao ou engorda de animais, 

inclusive o beneficiamento ou a conservacao dos produtos agricolas oriundos da 

mesma propriedade rural, bem como a transformacao de produtos destinados a 

utilizacao exclusivamente na unidade consumidora, devendo ser incluida tambem 

nesta subclasse: 

• Fornecimento para unidade consumidora com fim residencial, 

situada em propriedade rural, incluida a agricultura de subsistencia; 

• Fornecimento para unidade consumidora com fim residencial, sob a 

responsabilidade de trabalhador rural; e 

• Fornecimento para instalacoes eletricas de pocos de captacao de 

agua, de uso comum, para atender propriedades rurais com objetivo 

agropecuario, desde que nao haja comercializacao da agua. 

5.3.2 Cooperativa de Eletrificacao Rural 
Fornecimento para cooperativa de eletrificacao rural que atenda aos requisitos 

estabelecidos na legislacao e regulamentos aplicaveis. 



5.3.3 Industrie Rural 
Fornecimento para unidade consumidora em que seja desenvolvido processo 

industrial de transformacao e/ou beneficiamento de produtos oriundos da atividade 

relativa a agricultura e/ou a criagao, recriacao ou engorda de animais, com potencia 

instalada em transformadores nao superior a 112,5 kVA. 

5.3.4 Coletividade Rural 
Fornecimento para unidade consumidora caracterizada por grupamento de 

usuarios de energia eletrica, com predominancia de carga em atividade classificavel 

como agropecuaria, que nao seja cooperativa de eletrificacao rural. 

5.3.5 Servico Publico de Eletrificacao Rural 
Fornecimento exclusivamente para unidade consumidora em que seja 

desenvolvida atividade de bombeamento d'agua, para fins de irrigacao, destinada a 

atividade agropecuaria e explorada por entidade pertencente ou vinculada a 

Administracao Direta, Indireta ou Fundacoes de Direito Publico da Uniao, dos 

Estados ou dos Municipios. 

5.3.6 Escola Agrotecnica 
Fornecimento exclusivamente para unidade consumidora em que seja 

desenvolvida atividade de ensino e pesquisa direcionada a agropecuaria, sem fins 

lucrativos, e explorada por entidade pertencente ou vinculada a Administracao 

Direta, Indireta ou Fundacoes de Direito Publico da Uniao, dos Estados ou dos 

Municipios. 

5.4 Poder Publico 
Onde o fornecimento e solicitado por uma pessoa juridica de direito publico, 

independentemente da atividade a ser desenvolvida, e esta assuma as 
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responsabilidades inerentes a condigao do consumidor, com excegao dos casos 

classificaveis como Servico Publico de Irrigacao Rural, Escola Agrotecnica, 

Iluminagao Publica, incluido nesta ciasse o fornecimento provisorio, de interesse do 

Poder Publico, e tambem solicitado por pessoa juridica de direito publico, destinado 

a atender eventos e festejos para areas publicas, devendo ser consideradas as 

seguintes subclasses: 

• Poder Publico Federal; 

• Poder Publico Estadual ou Distrital; e 

• Poder Publico Municipal. 

5.5 Comercial, Servicos e outras atividades. 
Fornecimento para unidade consumidora em que seja exercida atividade 

comercial ou de prestacao de servicos, ou outra atividade nao prevista nas demais 

classes, inclusive o fornecimento destinado as instalacoes de uso comum de predio 

ou conjunto de edificacoes com predominancia de unidades consumidoras nao 

residenciais, devendo ser consideradas as seguintes subclasses: 

• Comercial; 

• Servicos de transporte, exclusive tracao eletrica; 

• Servicos de comunicagao e Telecomunicagoes; e 

• Outros servicos e outras atividades. 

5.6 Iluminacao Publica 
Fornecimento para iluminagao de ruas, pragas, avenidas, tuneis, passagens 

subterraneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuarios de transportes 

coletivos, e outros logradouros de dominio publico, de uso comum e livre acesso, de 

responsabilidade de pessoa juridica de direito publico ou por esta delegada mediante 
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concessao ou autorizagao, incluido o fornecimento destinado a iluminagao de 

monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor historico, cultural 

ou ambiental, localizadas em areas publicas e definidas por meio de legislagao 

especifica, excluido o fornecimento de energia eletrica que tenha por objetivo 

qualquer forma de propaganda ou publicidade. 

5.7 Servico Publico 
Fornecimento, exclusivamente, para motores, maquinas e cargas essenciais a 

operacao de servicos publicos de agua, esgoto, saneamento e tragao eletrica urbana 

e/ou ferroviaria, explorados diretamente pelo Poder Publico ou mediante concessao 

ou autorizacao, devendo ser consideradas as seguintes subclasses: 

• Tragao Eletrica; e 

• Agua, Esgoto e Saneamento. 

5.8 Consumo Proprio 
Fornecimento destinado ao consumo de energia eletrica da propria 

concessionaria, devendo ser consideradas as seguintes subclasses: 

5.8.1 Proprio 
Fornecimento para escritorio, oficina, almoxarifado e demais instalacoes da 

propria concessionaria, diretamente ligadas a prestagao dos servigos de eletricidade, 

nao incluidas nas subclasses seguintes. 

5.8.2 Canteiros de Obras 
Fornecimento para canteiro de obras da propria concessionaria. 

5.8.3 Interno 
Fornecimento para instalagoes e dependencias internas de usinas, subestagoes 

e demais locais diretamente ligados a produgao e transformagao de energia eletrica. 
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CAPITULO 6 
Leitura, seu Faturamento e Multas. 

A concessionaria efetuara as leituras, bem como os faturamentos, em 

intervalos de aproximadamente 30 dias, observados o minimo de 27 e o maximo de 

33 dias, de acordo com o calendario respective 

Havendo necessidade de remanejamento ou reprogramacao do calendario, 

excepcionalmente, as leituras poderao ser realizadas em intervalos de, no minimo, 15 

e, no maximo, 47 dias, devendo a modificagao ser comunicada aos consumidores, 

por escrito, com antecedencia minima de um ciclo completo de faturamento. 

6.1 Grupo "B" 
As leituras e os faturamentos de unidades consumidoras do Grupo "B" 

poderao ser efetuados em intervalos de ate 3 ciclos consecutivos, de acordo com o 

calendario proprio, nos seguintes casos: 

• unidades consumidoras situadas em area rural; 

• localidades com ate 1000 unidades consumidoras; 

• unidades consumidoras com consumo medio mensal de energia 

eletrica ativa igual ou inferior a 50 kWh. 

A concessionaria podera realizar a leitura em intervalos de ate 12 ciclos 

consecutivos, para unidades consumidoras do Grupo "B" localizadas em area rural, 

desde que haja aceitacao do consumidor e que sejam disponibilizados os 

procedimentos necessarios em relacao a efetivacao da auto-leitura. Sempre que o 

consumidor nao efetuar a alto-leitura por dois ciclos consecutivos a concessionaria 

devera realizar a leitura no proximo ciclo. 

O faturamento, na tarifa convencional, e obtido pelo produto do consumo 
medido pela respectiva tarifa em vigor. 
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Fc = C x Tc em que, 

Fc - valor da fatura, R$ 

C - consumo de energia eletrica medido no mes, kWh 

Tc - Tarifa de consumo, R$/kWh 

6.2 Grupo " A " 

Sobre as unidades consumidoras do grupo A aplicam-se os criterios de 

inclusao na estrutura tarifaria convencional ou horo-sazonal, estes criterios seguem 

as seguintes condicoes: 

1) estrutura tarifaria convencional: para as unidades consumidoras atendidas em 

tensao de fornecimento inferior a 69 kV, sempre que for contratada demanda inferior 

a 300 kW e nao tenha havido opcao pela estrutura tarifaria horo-sazonal; 

2) compulsoriamente na estrutura tarifaria horo-sazonal, com aplicagao da Tarifa 

Azul: para as unidades consumidoras atendidas pelo sistema eletrico interligado e 

com tensao de fornecimento igual ou superior a 69 kV; 

3) compulsoriamente na estrutura tarifaria horo-sazonal, com aplicagao da Tarifa 

Azul, ou Verde se houver opcao do consumidor: para as unidades consumidoras 

atendidas pelo sistema eletrico interligado e com tensao de fornecimento inferior a 

69 kV, quando: 

3.1 a demanda contratada for igual ou superior a 300 kW em qualquer 

segmento horo-sazonal; 

3.2 a unidade consumidora faturada na estrutura tarifaria convencional houver 

apresentado, nos ultimos 11 (onze) ciclos de faturamento, 3 (tres) registros 

consecutivos ou 6 (seis) alternados de demandas medidas iguais ou superiores a 300 

kW; 
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4) opcionalmente na estrutura tarifaria horo-sazonal, com aplicagao da Tarifa Azul 

ou Verde, conforme opgao do consumidor: para as unidades consumidoras atendidas 

pelo sistema eletrico interligado e com tensao de fornecimento inferior a 69 kV, 

sempre que a demanda contratada for inferior a 300 kW. 

NOTA: O consumidor podera optar pelo retorno a estrutura tarifaria convencional 

desde que seja verificado, nos ultimos 11 ciclos de faturamento, a ocorrencia de 9 

registros, consecutivos ou alternados, de demandas medidas inferiores a 300 kW. 

Com o proposito de permitir o ajuste da demanda a ser contratada, a 

concessionaria devera oferecer ao consumidor o periodo de testes, com duracao 

minima de 3 (tres) ciclos consecutivos e completos de faturamento, durante o qual 

sera faturavel a demanda medida, observados os respectivos segmentos horo-

sazonais, quando for o caso. Se o consumidor quiser dilatar o periodo de teste, ele 

tern que fazer uma solicitagao fundamentada a concessionaria, esta pode ou nao 

dilatar o periodo. 

Sobre a parcela da demanda medida, que superar a respectiva demanda 

contratada, sera aplicada a tarifa de ultrapassagem, caso aquela parcela seja superior 

aos limites minimos de tolerancia a seguir fixados: 

1) 5% para a unidade consumidora atendida em tensao de fornecimento igual ou 

superior a 69 kV; 

2) 10% para a unidade consumidora atendida em tensao de fornecimento inferior a 

69kV. 

2.1 a tarifa de ultrapassagem aplicavel a unidade consumidora faturada na 

estrutura tarifaria convencional, sera correspondente a 3 vezes o valor da tarifa 

normal de fornecimento. 



29 

2.2 quando inexistir o contrato por motivo atribuivel exclusivamente ao 

consumidor e o fornecimento nao estiver sendo efetuado no periodo de testes, a 

concessionaria aplicara a tarifa de ultrapassagem sobre a totalidade da demanda 

medida. 

6.3 Multas 
Caso haja atraso no pagamento de fatura, sem prejuizo de outros 

procedimentos previstos na legislacao aplicavel, sera cobrada uma multa limitada 

com percentual de 2% sobre o valor total da fatura em atraso, esta cobranga nao 

podera incidir sobre o valor da multa eventualmente apresentada na fatura anterior. 

O mesmo percentual incidira sobre a cobranga de outros servicos prestados, exceto 

quando o contrato entre o consumidor e o prestador de servico estipular percentual 

menor. 



CAPITULO 7 
Faturamento 

Tendo-se como o principal objetivo descrever o sistema tarifario do setor 

industrial, pode ser observado o faturamento das unidades consumidoras do grupo A, 

onde este tipo de atividade se enquadra. Neste grupo o faturamento com tarifas horo-

sazonais e realizado com base nos valores identificados por meio dos seguintes 

criterios: 

7.1 Grupo "A" 
7.1.1 Demanda de potencia ativa 

Um unico valor, correspondente ao maior dentre os a seguir definidos: 

• Demanda contratada, com excecao no caso da unidade consumidora 

rural ou sazonal faturada na estrutura tarifaria convencional; 

• A demanda medida ou 10% da maior demanda medida, em qualquer 

dos 11 ciclos completos de faturamento anteriores, quando se tratar de 

unidade consumidora rural ou sazonal faturada na estrutura tarifaria 

convencional. 

7.1.2 Consumo de energia eletrica ativa 
Um unico valor, correspondente ao maior dentre os a seguir definidos: 

• Energia eletrica ativa contratada, se houver; 

• Energia eletrica ativa medida no periodo de faturamento. 

7.1.3 Consumo de energia eletrica e demanda de potencia reativa 
excedente 
Quando o fator de potencia da unidade consumidora for inferior a 0,92, 

indutivo ou capacitivo. 
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A tarifa azul sera aplicada considerando a seguinte estrutura tarifaria: 

1) Demanda de potencia (kW): 

1.1 Um preco para horario de ponta (P); e 

1.2 Um preco para horario fora de ponta (F). 

2) Consumo de energia (kWh): 

2.1 Um preco para horario de ponta em periodo umido (PU); 

2.2 Um preco para horario fora de ponta em periodo umido; 

2.3 Um preco para horario de ponta em periodo seco (PS); e 

2.4 Um preco para horario fora de ponta em periodo seco (FS). 

O calculo da fatura na tarifa azul e: 

Ft = Dfatp x Tdp + Dfatfp x Tdfp + Cp x Tcp + Cfp x Tcfp em que, 

Dfatp - demanda faturada no horario de ponta, kW 

Tdp - tarifa de demanda de ponta, R$/kW 

Dfatfp - demanda faturada no horario fora de ponta, kW 

Tdfp - tarifa de demanda fora de ponta, R$/kW 

Cp - consumo medido no mes - horario de ponta, kWh 

Tcp - tarifa de consumo no horario de ponta, R$/kWh 

Cfp - consumo medido no mes - horario fora de ponta, kWh 

Tcfp - tarifa de consumo no horario fora de ponta, R$/kWh 

A Tarifa Verde sera aplicada considerando a seguinte estrutura tarifaria: 

1) Demanda de potencia (kW): um preco unico. 

2) Consumo de energia (kWh): 
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2.1 Um preco para horario de ponta em periodo umido (PU); 

2.2 Um prego para horario fora de ponta em periodo umido ; 

2.3 Um prego para horario de ponta em periodo seco (PS); e 

2.4 Um prego para horario fora de ponta em periodo seco (FS). 

O calculo da fatura na tarifa verde e: 

FT = Dfat x TD + Cp x Tcp + Cfp x Tcfp em que, 

Dfat - demanda faturada, kW 

TD - tarifa da demanda, R$/kW 

Cp - consumo medido no mes - horario de ponta, kWh 

Tcp - tarifa de consumo no horario de ponta, R$/kWh 

Cfp - consumo medido no mes - horario fora de ponta, kWh 

Tcfp - tarifa de consumo no horario fora de ponta, R$/kWh 

7.2 Grupo "B" 
Para os consumidores do grupo B, o faturamento correspondente ao consumo 

de energia eletrica reativa indutiva excedente so podera ser realizado de acordo com 

os seguintes procedimentos: 

1) a concessionaria devera informar ao consumidor, via correspondencia 

especifica, o valor do fator de potencia encontrado, o prazo para a respectiva 

corregao, a possibilidade de faturamento relativo ao consumo excedente, bem como 

outras orientagoes julgadas convenientes; 

2) a partir do recebimento da correspondencia, o consumidor dispora do prazo 

minimo de 90 dias para providenciar a corregao do fator de potencia e comunicar a 

concessionaria; 



3) fim do o prazo e nao adotadas as providencias, o fator de potencia 

verificado podera ser utilizado nos faturamentos posteriores ate que o consumidor 

comunique a corregao do mesmo; 

4) a partir do recebimento da comunicagao do consumidor, a concessionaria 

tera o prazo de 15 dias para constatar a corregao e suspender o faturamento relativo 

ao consumo excedente. 
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CAPJTULO 8 
Niveis Tarifarios Brasileiros X Niveis tarifarios Paises Desenvolvidos 

Apos o processo de desestatizacao do setor eletrico nacional, no inicio dos 

anos 90, o brasileiro passou a pagar pela energia eletrica o equivalente, e ate mesmo 

superior, ao que consumidores dos paises desenvolvidos pagam, mesmo estes com 

fontes primarias de energia bem mais cara do que a brasileira, como o petroleo e a 

energia nuclear no caso Norte Americano. A principal fonte de energia primaria de 

setor eletrico brasileiro, agua, e uma das mais baratas do mundo, sendo isto uma 

realidade o que explica a atual situacao dos niveis tarifarios nacional? Este nivel de 

preco se deu devido praticas de politicas desordenadas, como o processo de 

privatizagao, e ao capitalismo exorbitante do setor privado que participa do sistema 

tarifario nacional. 

A seguir temos uma tabela que compara a tarifa de uma grande empresa que 

atua no setor eletrico brasileiro, com tarifas praticadas nos Estados Unidos da 

America. Nela pode-se observar a discrepancias entre um pais desenvolvido e um 

subdesenvolvido, sendo observado em apenas quatro estados, dos Estados Unidos, 

tarifas pouco superiores as praticadas por uma empresa que atua no setor eletrico 

brasileiro, alem de altas discrepancias em alguns estados, como Nebraska que tarifa 

reduzida pela metade se comparada a tarifa praticada pela empresa que atua no setor 

eletrico nacional. 
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Tarifa da empresa brasileira: US$ 95/MWh, com 1,00 US$ = 2,00 R$. 

Tabela 1 - Tarifa Americana X Brasileira. 
ESTADO TARIFA US$/KWh 
Alabama 73 
Arizona 92 

Arkansas 74 
California 115 

111 
Virginia 93 

80 
Florida 76 
Georgia 72 

Idaho 51 
Illinois 75 
Indiana 62 
Iowa 86 

Kansas 85 
Michigan 92 
Nebraska 47 
Nevada 68 

112 
New Mexico 90 

NY 150 
110 

Oklahoma 70 
South Dakota 75 
South Carolina 69 

Tenesse 64 
Virginia 60 
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NOT A: 0 que esta demarcado sao as tarifas Americanas que ultrapassam as 

aplicadas no Brasil. 

Em Paris e em Toronto tem-se as seguintes taxas, 73 US$/KWh e 52.5 

US$/KWh, respectivamente, o que comprova mais uma vez a total discrepancia no 

sistema tarifario brasileiro. 
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CAPlTULO 9 
9.1 Conclusao e Sugestao 

O nivel tarifario e fundamental para se proporcionar o financiamento de setor 

eletrico nacional e o suprimento de grandes demandas surgidas do processo de 

desenvolvimento econdmico. Ao se analisar o historico do setor, percebe-se que este 

so teve capacidade de financiar seus projetos com recursos proprios quando se 

praticava niveis tarifarios equilibrados, fincando inviabilizado a expansao do sistema 

quando as tarifas estavam defasadas, aumentando assim o risco de deficit de energia. 

Tarifa de energia eletrica e uma forma eficiente, simples e barata de se ter um 

processo de eficiencia energetica, visto que com apenas tramites burocraticos pode-

se obter um melhor posicionamento diante um fornecedor de energia, obtendo-se 

assim, taxas que realmente lhes proporcionem uma justa cobranga. 

Como sugestao, temos que ter um perfeito conhecimento da sistematica da 

tarifacao, para que se possa adotar estrategias que otimizem o uso da energia eletrica. 
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9.2 Referencias 
1 - www.unioeste.br/agais/eletrica.html 

2 - www.aneel.gov.br 

3 - www.cosern.com.br 

4 - www.ilumina.org.br 

5 - www.oktiva.net 

6 - www.doe.gov 

http://www.unioeste.br/agais/eletrica.html
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http://www.cosern.com.br
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ANEXO 1 
AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIGOR A PARTIR DE 

22.04.2006 COM APLICACAO A PARTIR DE 22.04.2006 RESOLUCAO 
HOMOLOGATORIA 317/2006 da ANEEL. 

Tarifa do Grupo A: 

Convencional 

Horo-sazonal Azul 

Horo-sazonal Verde 
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Tabela 2.1 - Tarifas Convencionais. 

T A R I F A S C O N V E N C I O N A I S 

S U B G R U P O T A R I F A R$ Por 
kWh/kW 

A4 - Consum Proprio / Comerc ia l / I n d u s t r i a l / Poder Publ ico 

Consum Ativo e Reativo Excedente 0,11817 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 46,87000 

Ultrapassagem 140,61000 

A4 - Res idenc ia l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente 0,11269 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 44,70000 

| 
Ultrapassagem 

134,10000 

A4 - Rura l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente 0,10142 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Reservado 0,01126 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 40,23000 

Ultrapassagem 134,10000 

A4 - Rura l Cooperat iva d e E letr i f i cacao Rura l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente 0,08619 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 5,88000 

Ultrapassagem 17,64000 

A4 - Serv ico Publ ico 

Consumo Ativo e Reativo Excedente 0,10044 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 39,83950 

Ultrapassagem 140,61000 
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Tabela 2.2 - Tarifas Horo-sazonais Azul. 

T A R I F A S H O R O - S A Z O N A I S A Z U L 

S U B G R U P O T A R I F A R$ Por 
kWh/kW 

A2 - Comerc ia l / I n d u s t r i a l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Seco 0,17208 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Umido 0,15570 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,10739 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,09770 

| : 
Demanda Ativa e Reativa Excedente Ponta 

19,52000 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Fora de Ponta 3,55000 

Ultrapassagem Ponta 58,55000 

Ultrapassagem Fora de Ponta 10,67000 

A3 - Comerc ia l / Indus t r i a l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Seco 0,17335 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Umido 0,15638 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,10801 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,09785 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Ponta 22,11000 

1 
Demanda Ativa e Reativa Excedente Fora de Ponta 4,88000 

Ultrapassagem Ponta 66,35000 

Ultrapassagem Fora de Ponta 14,65000 

A3 - Rura l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Seco 0,14878 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Umido 0,13421 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,09270 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,08398 

1 
Demanda Ativa e Reativa Excedente Ponta 18,97200 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Fora de Ponta 4,19400 

Ultrapassagem Ponta 63,25000 

1 
Ultrapassagem Fora de Ponta 13,97000 

A4 - Consumo Proprio / I n d u s t r i a l / Comerc ia l / Poder Publico 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Seco 0,18064 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Umido 0,16355 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,10917 
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Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,09904 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Ponta 47,01000 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Fora de Ponta 
14,20000 

Ultrapassagem Ponta 141,05000 

Ultrapassagem Fora de Ponta 42,61000 

A4 - Rura l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Seco 0,15504 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Umido 0,14037 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,09369 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,08500 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Reservado - Seco 0 ,01041 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Reservado - Umido 0,00944 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Ponta 40,35600 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Fora de Ponta 12,18600 

1 
Ultrapassagem Ponta 134,52 

1 
Ultrapassagem Fora de Ponta 40,35600 

A4 - Serv ico Publ ico 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Seco 0,15354 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Ponta - Umido 0,13901 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,09279 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,08418 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Ponta 39,95850 

Demanda Ativa e Reativa Excedente Fora de Ponta 12,07000 

Ultrapassagem Ponta 141,05000 

Ultrapassagem Fora de Ponta 42,61000 
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Tabela 2.3 - Tarifas Horo-sazonais Verde. 

T A R I F A S H O R O - S A Z O N A I S V E R D E 

S U B G R U P O T A R I F A R$ Por 
kWh/kW 

A4 - C o n s u m o Proprio / I n d u s t r i a l / Comerc ia l / Poder Publ ico 

Consumo Ativo e Reativo Excedente na Ponta - Seco 1,04983 

Consumo Ativo e Reativo Excedente na Ponta - Umido 1,03275 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 
0,10917 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,09904 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 14,20000 

Ultrapassagem 42,60000 

A4 - Rura l 

Consumo Ativo e Reativo Excedente na Ponta - Seco 0,90106 

Consumo Ativo e Reativo Excedente na Ponta - Umido 0,88640 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,09369 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,08500 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Reservado - Seco 0 ,01041 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Reservado - Umido 0,00944 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 12,18600 

Ultrapassagem 40,62000 

A4 - Serv i co Publ ico 

Consumo Ativo e Reativo Excedente na Ponta - Seco 0,89235 

Consumo Ativo e Reativo Excedente na Ponta - Umido 0,87783 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Seco 0,09279 

Consumo Ativo e Reativo Excedente Fora de Ponta - Umido 0,08418 

Demanda Ativa e Reativa Excedente 12,07000 

Ultrapassagem 42,60000 
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ANEXO 2 
AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIGOR A PARTIR DE 

22.04.2006 COM APLICACAO A PARTIR DE 22.04.2006 RESOLUCAO 
HOMOLOGATORIA 317/2006 da ANEEL. 

Tarifa do Grupo B 
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Tabela 3 . 1 - Tarifa Grupo B 

T A R I F A G R U P O B 

D I S C R I M I N A C A O T A R I F A R$ Por 
kWh/kW 

B l - Res idenc ia l 0,27318 

B l - Res idenc ia l Ba ixa Renda 

Consumo mensal ate 30 kWh 0,09247 

Consumo mensal de 31 a 80 kWh 0,15852 

Consumo mensal de 81 a 100 kWh 0,15926 

Consumo mensal de 101 a 140 kWh 0,23895 

Consumo mensal acima de 140 kWh 0,26549 

B2 - Rura l 

Consumo no horario normal 0,17132 

Consumo no horario reservado 0,04625 

B2 - Rura l Cooperat iva E letr i f i cacao Rura l 0,13004 

B2 - Rura l Serv ico Publ ico de I r r i g a c a o 

Consumo no horario normal 0,15752 

Consumo no horario reservado 0,04253 

B3 - Consumo Proprio / Comerc ia l / I n d u s t r i a l / Poder Publico 0,28658 

B3 - Serv i co Publ ico 0,24359 

B4 - I l u m i n a c a o Publ ica 

B4a - Sem manutencao 0,14083 

B4b - Com manutengao 0,15453 



ANEXO 3 
Opgoes de faturamento e mudanga de grupo tarifario 
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Tabela 8 . 1 - Tabela de opcoes de faturamento e de mudanca de grupo tarifario. 
Art igos Carac te r i s t i cas Opcoes de 

Fa turamento 

Unidade do Grupo A em area de veraneio ou tur ismo (ofic ialmente 
reconhecida como estancia balnearia, cl imatica ou tur ist ica), com 
atividade de hotelaria ou pousada, independente da carga instalada. 

Unidade do Grupo A com potencia instalada em transformadores igual 
ou inferior a 112,5 kVa. 

Opc iona imente Tar i fa 
do Grupo B 

Unidade do Grupo A com instalacoes permanentes para a pratica de 
atividades esportivas ou parques de exposigoes agropecuarias, com a 
potencia instalada em projetores uti l izados na i luminacao dos locais 
igual ou superior a 2/3 da carga instalada. 

80° Unidade do Grupo A com instalacoes permanentes para a pratica de 
atividades esportivas ou parques de exposigoes agropecuarias, com a 
potencia instalada em projetores uti l izados na i luminacao dos locais 
igual ou superior a 2/3 da carga instalada. (cor respondente a 

respect iva c i a s s e ) 

| Unidade do grupo A com instalagoes permanentes para a pratica de 
atividades esportivas ou parques de exposicoes agropecuarias, com a 
potencia instalada em projetores uti l izados na i luminacao dos locais 
igual ou superior a 2/3 da carga instalada. 

Carga instalada ate 75kW, demanda contratada 
ate 75 kW. 

Carga instalada superior a 75 kW, demanda 
contratada maior ou igual a 30 kW e inferior a 
300 kW, e nao tenha havido opcao por 
horosazonal. 

Grupo A - Tar i fa 
Convenc iona l 

Grupo A convencional apresentou nos ult imos 11 
ciclos, 3 consecutivos ou 6 alternados com 
demandas medidas a part ir de 300 kW. 

Atendido pelo 

Compu lsor iamente 
Horo-sazona l 

opc iona imente tar i fa 
Azul ou V e r d e . 

sistema interl igado Demanda contratada a partir de 300 kW 
com tensao de 
fornecimento maior 
ou igual a 2,3 Kv e D e m a n d a c o n t r a t a d a maior ou igual a 30 kW 
inferior a 69 Kv. inferior a 300 kW. 

53° 

sistema interl igado Demanda contratada a partir de 300 kW 
com tensao de 
fornecimento maior 
ou igual a 2,3 Kv e D e m a n d a c o n t r a t a d a maior ou igual a 30 kW 
inferior a 69 Kv. inferior a 300 kW. 

Opc iona imente Horo
s a z o n a l , 

tar i fa Azu l ou V e r d e 

Unidade horo-sazonal que apresentou nos 
• • • • • • • • • • 

Opcao de retorno a 
ult imos 11 ciclos, 9 consecutivos ou alternados 
com demandas medidas inferiores a 300 Kw, 
respeitados os prazos do contrato horosazonal 

tar i fa do Grupo A -
Convenc iona l apos 

decorr idos 12 c ic los 

Unidade classificada como cooperativa de 
eletrificacao rural 

Opc iona imente , Grupo 
A - Convenc iona l , ou 

Horosazona l tar i fa Azu l 
ou Verde . 

Atendido pelo sistema interl igado, com tensao de fornecimento a 
partir de 69 KV . 

Compu lsor iamente 
Horo-sazona l tar i fa 

Azul 


