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INTRODUCAO 

O sistema eletrico brasileiro e extrernamente grande e complexo, onde as regra 

criadas para rege-lo nao estao completamente defmidas ou nao estao suficientemente 

clara em alguns pontos, ou ate mesmo falhas ou obsoletas. 

Algumas concessionarias por sua vez se aproveitam desse cenario e cometem 

falbas graves, seja por falta de etica, informacao ou organizacao, e quern sai prejudicado 

muitas vezes e o consumidor, que e onerado injustamente. Como resultado, temos o 

lucro das concessionarias que e absurdo, e a falta compromisso com o consumidor ainda 

persiste. 

O consumidor por sua vez desconhece a legislacao vigente, assim como 

desconhece aspectos importantes do sistema. Com isso eie e facilmente manipulado 

pelas concessionarias, nao exigindo de forma correta o que lhe e de direito. 

Este trabalho visa levar informagoes importantes ao consumidor, de forma a Ihes 

informar melhor sobre varios aspectos do sistema de fornecimento de energia, 

mostrando tambem alguns pontos negativos, assim como sugestoes a ANEEL para 

melboria do sistema, tudo isso com o intuito de diminuir as irregularidades que 

ocorrem, fazendo com que os consumidores sejam tratados de uma forma mais justa. 

No primeiro capitulo veremos um pouco a respeito dos medidores de energia 

eletrica, que sao utilizados para medir o consumo dos consumidores, fazendo com que o 

consumidor conhega melbor tais aparelhos. 

No segundo capitulo veremos um pouco a respeito de medicao remota, que e um 

conceito que pode vir a trazer muita melhoria para o sistema, de modo a facilitar e 

tornando versatil a manipuiacao da informa9ao dos medidores, assim como diminuindo 

as perdas. 

No terceiro capitulo veremos um pouco a respeito das perdas tecnicas e 

comerciais. Tambem veremos propostas de mudangas na legislagao proposta pela a 

ANEEL para substituir a legislagao atualmente em vigor, tudo isso visando benerlciar o 

consumidor e diminuir o abuso contra eles, fazendo valer melhor seus direitos. 

No quarto capitulo veremos um pouco sobre o sistema de tarit^So, fazendo com 

que o consumidor entenda melhor todos os fatores que sao usados no processo de 

tarifagao. 
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No quinto capitulo veremos um pouco a respeito das faturas de energia eletrica, 

de modo a mformar melhor o consumidor a respeito dos dados que elas contem. 

No sexto capitulo veremos algumas ilegalidades cometidas contra os 

consumidores por parte das concessionarias, assim como algumas alternativas benerlcas 

ao consumidor para diminuir seus gastos. 

No setirno capitulo veremos um pouco a respeito da qualidade do fornecimento e 

fator de potencia, que sao aspectos importantes do sistema de distribuicao. 

No oitavo capitulo veremos um breve comentario a respeito de eficiencia 

energetica e Pesquisa & Desenvolvimento, a fim de introduzir esses conceitos tao 

importantes atualmente, ao consumidor. 

No nono capitulo teremos a conclusao deste trabalho. 
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CAPITULO 1 

Medidores De Energia 

A medicao da energia eletrica possibilita a concessional fazer urn faturamento 

adequado da quantidade de energia eletrica consumida por cada usuario, dentro de uma 

tarifa pre-estabelecida. 

Primeiramente veremos os equipamentos utilizados para este proposito, que sao 

chamados de medidores de energia eletrica, com o intuito de fazer com que os 

consumidores conhecam melhor o funcionamento desses aparelhos, assim como alguns 

modelos usados atualmente. 

Classiflcacoes Dos Medidores De Energia Eletrica 

Os medidores de energia eletrica se classificam em duas familias: medidores 

monofasicos e medidores polifasicos. Eles ainda podem ser eletronicos ou 

eletromecanicos. Veremos adiante sobre os medidores eletromecanicos, que sao os 

comumente usados pelas concessionarias e em seguida um breve comentario a respeito 

dos medidores eletronico. 

Medidores Monofasicos 

a) Medidor monofasico de dois fios. 

E constituido de um motor, uma bobina de tensao e uma bobina de corrente. 

b) Medidor monofasico de tres fios. 

E constituido de um motor, uma bobina de tens§o e duas bobinas de corrente. 

Medidores Polifasicos 

a) Medidor polifasico de tres fios. 

E constituido de um ou dois motores, duas bobinas de tensSo e duas bobinas de 
corrente. 
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b) Medidor polifasico de quatro fios. 

E constituido de urn ou trSs motores, tres bobinas de tensao e tres bobinas de 
corrente. 

Medidores Monofasicos de Energia 

Os medidores monofasicos de energia eletrica do tipo indugao sao bastante 

utilizados devido a sua exatidao, robustez mecanica, elevado grau de confiabilidade e 

baixo custo de fabricagao. Sua principal aplicacao e na medicao de energia eletrica de 

consumidores residenciais, isto e, que apresentam baixo consume Para elevado 

consume de energia eletrica as concessionarias geralmente utilizam medidores 

eletronicos ou que empreguem outra forma de tarifacao de energia eletrica. 

Kstruturas Dos Medidores De inducao 

Figura 1 - Estrutura do Medidor de Indugao, 

Esse tipo de medidor e constituido pelas seguintes partes: 

a) Uma bobina de potenciai fortemente indutiva, ligada em paralelo com a carga; 

b) Uma bobina de corrente ligada em serie com a carga; 

c) Nucleo de laminas formado por um material ferromagnetic©; 

d) Mostrador usado para indicar a energia eletrica consumida; 

e) Um disco de alta condutibilidade usado para acionar um sistema mecanico que altera 

o mostrador; 

f) Im& permanente usado para frenar ou amortecer o disco; 
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O mostrador pode ser de dois tipos: ciclometrico (Figura 2) on pontcirp (Figura 3). 

Figura 2 - Mostrador Tipo Ciclometrico. 

Figura 3 - Mostrador tipo porrteiro, 

O mostrador ciclometrico possui a vantagem com relacao a facilidade de leitura, 

porem apresenta um maior atrito nos pontos de apoio no eixo M e no sistema de 

engrenagens. Para amenizar este problema sao utilizados varios artiflcios [14], que 

consistent em colocar um dispositivo apropriado com a tlnalidade de introduzir um 

conjugado no disco, adiantando ou retardando o seu movimento. 
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Principles Be Fancioiiaaiento 

Quando urn condutor de comprimento L e percorrido por urna corrente i e se 

encontra na presenga de um campo magnetico B, ira surgir uma forca cujo sentido sera 

estabelecido pela regra da mao esquerda. O fendmeno descrito acima e o da interacao 

eletromagnetica, os medidores de inducao seguem esse principle, cuja equacao e dada 

por 

F = B-hL-senj3 ( 1 . 1 ) 

Onde: 

p e o angulo entre o campo magnetico B e a direcao de i L . 

O fluxo da bobina de corrente q>i ao atravessar o disco, induzira uma corrente i l 

que ira interagir com o fluxo da bobina de potencial (pv, dando origem a um conjugado 

em relacao ao eixo de suspensao do disco M 5 fazendo o disco girar. 

O mesmo ocorre para o fluxo da bobina de potencial <pv, que ao atravessar o 

disco induzira uma corrente iv que ira interagir com o fluxo da bobina de corrente ipi, 

resultando em um conjugado que sera sempre no mesmo sentido do anterior. Como a 

bobina de potencial e fortemente indutiva, o seu fluxo q>v e atrasado 90°, em relacao ao 

fluxo da bobina de corrente <pi. 

As correntes de Focault induzidas no disco sao dadas pelas equacdes (1.2) e 

(1 .3) , descritas abaixo: 

u= — = $ / • cos(w£ - 0) (1.2) 
R\ R\ 

O conjugado resultante (1.6) g 

• _ ev -
da bobina de potencial (1.4) e 

>erado no eixo de rotacao M sera a soma dos conjugados 

$v-cos(wt-&) (1.3) 

da bobina de corrente (1.5). 

C2 = k^-W • $ i * ^ v - m\(&-0} (1-4) 
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C i - hf*W*$ i v- sen(& -0) (1.5) 

Cm = k*'W • $ i' $ v - sen{A -8) ( 1 . 6 ) 

Todo medidor vem especificado com o valor da constarrte Kd, que representa o 

valor da energia eletrica registrada por revolucao do disco, expressa em watt-horas. 

Afericdes Dos Medidores Convencionais 

As concessionarias de energia eletrica, antes da sua instalagao, submetem 

amostras dos lotes de medidores a um processo de afericao e de calibragao, garantindo 

assim o seu perfeito funcionamento. 

O processo de afericao [ 1 2 ] consiste em comparar o medidor com um medidor 

padrao, a fim de determinar os seus erros, onde as bobinas de corrente e de potencial 

destes sao ligadas, respectivamente, em serie e em paralelo com as bobinas de corrente e 

de potencial do medidor sob aferigao. Outro metodo para aferigao consiste em aplicar 

tensao e corrente sobre o medidor em teste durante um intervalo de tempo pre-

determinado, depois se multiplica esse tempo pela potencia medida pelos wattfmetros, a 

qual e a medida da energia eletrica registrada pelo medidor em teste neste mesmo 

intervalo de tempo. 

O medidor padrao e projetado e construido especialmente para servigos de 

afericao e calibragao, possuindo maior exatidao que o medidor comum. Normalmente 

da classe 0,5 (os erros nao excedem a 0,5% para todos os valores de corrente entre 10% 

da corrente nominal e a corrente maxima, com fator de potencia unitario) ou menor. 

Calibragao dos Medidores 

Calibragao e o processo de manuseio dos dispositivos de ajuste do medidor watt-

hora, possibilitando-o registrar a energia medida dentro de uma taixa de erro admissivel. 

Tabela 1 - Erros admissiveis para cada teste de calibragao. 

Condicao Caiibracao Percentagem da Fator de Erro percentual 
Corrente Potencia admissivel (%) 

nominal (%) 
1 Carga nominal 100 1 ± 1.5 
2 Carga indutiva 100 0.5 ± 2.0 
3 Carga pequena 10 1 ± 2 . 0 
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E possivel fazer outros testes, alern dos tres citados anteriormente, sao eles: 

a) Corrente de Partida 

De acordo com a norma NBR 8377 [1], o disco do medidor deve comegar a girar 

com uma corrente nao superior a 0.8% da nominal, sob tensao de calibragao, frequencia 

nominal e fator de potencia unitario. Este ensaio tern por finalidade veriflcar se nao 

existem atritos anormais sobre o disco, 

b) Marcha em Vazio 

Existe ainda outro tipo de teste que e a marcha em vazio, nele o disco nao deve 

dar mais de uma rotagao, quando estiver submetido a 110% da tensao nominal, a 

freqtiencia nominal, por um tempo maximo de 15 minutos. O disco neste caso deve 

ficar parado ou nao completar uma rotagao. 

c) Corrente Maxima 

E aplicada a corrente maxima suportada pelo medidor, com a frequencia 

nominal e fator de potertcia unitario. A finalidade deste teste e veriflcar se o medidor, 

apos a calibragao, permanece dentro de sua classe de exatidao com esta corrente. 

Tipos De Ajustes 

Os tipos de ajustes de acordo com o TNMETR.O (Instituto Nacional Metrologia, 

Normalizagao e Qualidade Industrial) e a ABNT (Associagao Brasileira de Normas 

Tecnicas), sSo 

a) 4wste\M Carga Nominal 

Manejando o ima permanente, modifica-se o conjugado frenador produzido pelo 

ima sobre o disco, possibilitando assim, controlar a velocidade do disco. 

b) Aiuste de Carga Indutiva 

A carga corresponde a uma corrente no medidor igual a corrente nominal, com 

tensao e frequencia nominais e fator de potencia de 0.5 indutivo. 
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c) Afuste de Carga Pequena 

Usado para elirninar os atritos e a dissimetria magnetica nos medidores 

funcionando com cargas pequenas. 

Transformadores Para Instrumentos 

Os medidores de energia eletrica sao fabricados para medicao em baixa tensao e 

baixa corrente, o que impossibilita sua ligacao direta nas linhas de alta tensao. Para estes 

casos e" necessario utilizar transformadores especiais, chamados de transformadores para 

instrumentos. Existem dois tipos de transformadores para instrumentos sao eles: 

transformador de potencial (TP) e transformador de corrente (TC). Os TCs e TPs 

tambem servern como elementos de isolamento entre os instrumentos Iigados no 

secundario e o circuito de alta tensao, reduzindo o perigo para o operador. 

Transformadores de Potencial 

Os transformadores de potencial (TPs) sao equipamentos cujo enrolamento 

primario e ligado em serie com um circuito eletrico e o enrolamento secundario e 

destinado a alimentar bobinas de corrente de instrumentos eletricos de medicao e 

protecao. 

Os TPs possuem em geral uma tensao nominal secundaria de 115V9 sendo a 

tensao nominal do primario estabelecida de acordo com a tensao do circuito. 

Os TPs sao projetados e construtdos para suportar sobre4ens5es de ate 10% em 

regime perrnanente, 

De acordo com a ABNT os TPs sao classificados em tres diferentes classes de 

exatidao, sao elas: 

• Classe de exatidao 0,3; 

• Classe de exatidao 0,6; 

• Classe de exatidao 1,2, 

Com o objetivo de determinar a classe de exatidao dos TPs, que e o erro maximo 

introduzido por um TP no registro de um medidor de energia eletrica, sao feitos ensaios 
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em vazio e depois com cargas padronizadas, sobre tres condigdes de tensoes: tensao 

nominal, 90% da tensao nominal e 110% da tensao nominal. 

De acordo com a ABNT os TPs utilizados em medicao de energia eletrica para 

fins de faturamento devem possuir uma classe de exatidao de 0,3. 

Polaridade 

Se H I for positivo em relaeSo a H2, teremos X I tambem positive em relagSo a 
X2. 

Fasc 

Prim.irio 

Entrada da 

Secundario 

Ni.» utro 
(atcrrsmento) 

Saida da 
bobina e 

instrumenro atcrraroento 

Figura 4- Esquema de polaridade de um TP. 

As indicagSes de polaridade sao feitas pelo fabricante atraves de letras ou 

diferenciagao das cores dos isoladores. 

Estando o TP alimentado, e havendo necessidade de se retirar o instrumento do 

seu secundario, este enrolamento deve rlcar em aberto, onde teremos um curto caso este 

venha a ser fechado, provocando danos ao equipamento ou perturbagao do sistema de 

alimentagao [17]. 

Transformadores de Corrente 

Os transformadores de corrente (TCs) sSo equipamentos que permitem aos 

instrumentos de medigao e protegao funcionarem adequadamente, sem que seja 

necessario possuirem correntes nominais de acordo com a corrente do circuito a qual 
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estao Iigados. Pois nos sistemas eletricos industrials os niveis de corrente envolvidos, 

geralmente sao muito elevados para os equipamentos de medicao e protecao. 

Os TCs possuem um enrolamento primario com poucas espiras, suportando uma 

alta corrente e um secundario na maioria das vezes, com uma corrente nominal igual a 

5A. 

De acordo com a ABNT os TCs sao classificados em tres diferentes classes de 

exatidao: 

• Classe de exatidao 03; 

• Classe de exatidao 0,6; 

• Classe de exatidao 1,2. 

Para estabelecer a classe dos TCs o seu enrolamento primario e submetido a dois 

ensaios, inicialmente com 100% da corrente primaria nominal e depois com 10%. 

a) Tipo harm - o enrolamento primario e uma barra fixada no nucleo do TC. 

Figura 5 » Transformador de corrente tipo barra. 

b) Tipo enrolado - o primario e o secundario sao enrolados em um mesmo nucleo. 

Figura 6 - Transformador de corrente tipo enrolado. 

c) Tipo ianela - nao possui primario proprio, sendo construido com uma abertura 

atraves do nucleo, por onde passa o condutor do circuito primario, formando uma ou 

mais espiras. 
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Figura 7 - Transformador de corrente tipo janela. 

d) Tipo nucleo dividido - tipo de TC janela, onde a parte do nucleo e separavel, 

facilitando o enlagarnento do condutor primario. 

NUCLEO 
A R H C U L A O O 

Figura 8 - Transformador de corrente tipo nucleo dividido. 

O TCs empregados na medicao de energia sao equipamentos capazes de 

transformar as correntes de carga na relacao, em geral, Ip/5A, possibilitando o registro 

de valores pelos instrumentos medidores sem a ligacao direta com o circuito primario da 

instalacao. 

Estes TCs necessitam de uma relacao bastante precisa, sendo necessaria alem da 

relacao de transformacao nominal, uma medida da relacao de transformacao real, com 

relativa exatidao. Para os tipos de medicao onde e importante saber o defasamento entre 

tensao e corrente, deve-se ter uma medida do erro de defasagem introduzido pelo TC. 

Os erros de relacao de transformacao e de angulo de fase dependem do valor da corrente 

primaria do TC, do tipo de carga ligada ao seu secundario e da frequencia do sistema. 

Os TCs de baixa sao feitos normalmente com um nucleo de ferro-silicio de graos 

orientados, encapsulado por uma resina epoxi, junto com os enrolamentos, primario e 

secundario, dando ao equipamento caracterfsticas, como: uma elevada capacidade de 

sobrecarga, incombustibilidade do isolamento, elevada resistencia dinamica as correntes 

de curto-circuito e alta rigidez dieletrica. 
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Quando a medicao utiMza transformadores de Instramento, o valor da leitura e 

dado pela Equacao 1.7: 

Leitura Real = leitura x CTP x CTC x Kd (1.7) 

Onde: 

CTC - constante do TC. 
Kd = constante do medidor. 

Polaridade 

A corrente no enrolamento secundario deve percorrer o instrumento no mesmo 

sentido que a corrente circula no enrolamento primario. O transformador de corrente 

nao deve alterar o sentido da corrente [17]. 

Primario 

Figura 9 - Esquema de correspondencia entre terminate de am TC. 

Ligacao Fadronizada Dos Tcs 

a) Primario: conexao de terminal PI no cabo do ramal de entrada e P2 no cabo de 
alimentacao da chave geral do consumidor. 

b) Secundario: conexao de terminal SI no bloco de terminals do medidor no lado 
da linha e S2 no lado da carga [17]. 
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W H 
C a r p , " 

C a r p 

Condutor -afo ramal 

Figura 10 - Ligacao padrortizada. 

Ligacoes Ngo-Padronizada Dos Tcs 

a) Primario: conexao de terminal P2 no cabo do ramal de entrada e PI no cabo de 
alimentacao da chave geral do consumidor. 

b) Secundario; conexao de terminal S2 no bloco de terminals do medidor no lado 
da linha e SI no lado da carga [17]. 

M e d i d o r 

L i n h a 

C a r g a 

C o n d u t o r d a c h a v e 
g e r a t d o c o n s u m i d o r 

s. s, C o n d u t o r d o r a m a l 
d e e n c r a d a 

Figura 11 - Ligacao nao-padro»izada. 

Ligacoes Ineorretas Bos Tcs, N.° 1 

OL Primario-' conexao de terminal PI no cabo do ramal de entrada e P2 no cabo de 
alimentacao da chave geral do consumidor. 

bl Secundario: conexao de terminal S2 no bloco de terminals do medidor no lado 
da linha e SI no lado da carga [17]. 
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Medidor 

Fio da chave geral 
d o c w i i u m i d o r 

Figura 12 - Ligacao incorreta n.° 1 

Ligacao Incorreta Dos Tcs, N.° 2. 

Ql Pliwario; conexao de terminal P2 no cabo do ramal de entrada e PI no cabo de 
alimentacao da chave geral do consumidor. 

kl Secundario: conexao de terminal SI no bloco de terminals do medidor no lado 
da linha e S2 no lado da carga [17]. 

M e d i d o r 

C a r g a 

C a r g a 

Fio da chave gcra i 
d o c o n s u m i d o r 

L i n h a 

L i n h a 

fio d o ramal 
d e enr rada 

Figura 13 - Ligacao incorreta n.° 2. 
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Medidores Eletrdnicos 

A partir de 1996, passou-se a utilizar sistemas de medicao eletronicos por todo 

o pais. A grande diferenca entre um registrador e um medidor eletrdnico e que este 

ultimo dispensa o uso dos medidores eletromecanicos. 

Os medidores eletrdnicos sao mais modernos, mais faceis de calibrar e testar, 

mais baratos, e mais simples de instalar. Eles se utiiizam de microcontroladores para 

processar toda informacao obtida a partir da medicao. Com tantas vantagens, nao ha 

duvida que as instalacoes com medidores eletromecanicos e registradores serao 

eliminadas aos poucos pelas concessionarias. 

No que se refere a medicao de energia reativa, os medidores eletronicos sao 

muito mais eficientes. Eles tern a capacidade de ler a energia reativa, seja ela indutiva 

ou capacitiva. Entretanto, na tentativa de manter os medidores parecidos com os 

registradores o maximo possivel, o COD1 (em conjunto com a ABNT) nao fez 

alteracoes no protocolo da saida serial do usuario. 

Alem de possuir precisao e exatidao superiores as dos medidores analogicos, 

este tipo de medidor permite a leitura remota da energia bem como a aplicacao de uma 

tarifacao diferenciada comandada pela central de distribuicao de energia ou faixa 

horaria. Eles ja disponibilizam saida de dados, nao sendo necessarias as adaptacoes de 

sensores como no caso dos eletromecanicos. 

Em geral, os medidores eletrdnicos tern as mesmas caracteristicas dimensionais 

de seus equivalentes eletromecanicos. com o intuito de facilitar o upgrade ou troca dos 

equipamentos. No entanto, veritlca»se uma maior robustez nos modelos 

eletromecanicos, adaptados as piores situacoes de campo, resistindo a choques, 

variacoes extremas de temperatura e transporte [5]. 

Os medidores eletronicos apresentam recurso de comunicacao de dados, em 

geral atraves de uma interface serial simples (full duplex) por infravermelho ou RS 232. 

A utilizacao do padrao RS485 ou semelhante permite a conexao de varios medidores 

(enderecados) numa unica rede. No entanto, dos modelos disponiveis atualmente no 

mercado, existe predomin^ncia de interfaces simples com um dispositivo de leitura (por 

ex. coletor de dados) ou com saida pulsada para ser conectada a um centralizador. 

O protocolo atualmente utilizado informa o numero de pulsos de energia 

reativa apenas, nao prevendo a informacao destes serem indutivos ou capacitivos. Para 
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minimizar o problema, decidiram permitir que os medidores pudessem receber tres tipos 

de programacao: 

1 . Para informar pulsos de energia reativa indutiva; 

2. Para informar pulsos de energia reativa em KQb; 

3. Para informar pulsos de energia reativa capacitiva durante o horario capacitivo, e 

de energia reativa indutiva durante o resto do dia. 

Com a implantacSo da Portaria DNAEE 1569/93, as concessionarias de energia 

tern padronizado a programacao dos medidores na alternativa 3, que coincidentemente 

era a unica das tres que nao era aceita pelos controladores de fator de potSncia do 

mercado. Isto forcou os fabricantes de controladores a alterarem os programas de seus 

equipamentos, para operarem na nova configuracao. 

Nos consumidores enquadrados na Tarifacao Horo-Sazonal, exitem 

basicamente dois tipos de equipamentos de medicao em uso no Brasil: os com saida em 

pulsos do tipo KYZ (pulsos paralelos), e os com saida serial (padrao CODI). Os 

equipamentos com saida em pulsos, chamados de RDTDs ou RDMTs, foram os 

primeiros a surgirem, e estao sendo eliminados desde a virada do ano 2000 . 

Os medidores eletrdnicos com saida serial informam atraves de sua saida 

serial: 

1 . Numero de segundos ate o fim do intervalo de demanda ativa atual 

2. Indicador de reposicao de demanda (fechamento de fatura) 

3. Fim de intervalo de consume reativo (a cada 1 hora) 

4. Indicador de tarifacao capacitiva (das 0 as 6 da manha, quando Portaria 1569 

estiver ativa) 

5. Indicador de tarifacao indutiva 

6. Segmento horo-sazonal (ponta, fora de ponta ou reservado) 

7. Indicador do tipo de tarifa (azul, verdes etc) 

8. Indicador de tarifa reativa ativa da Portaria 1569 implantada 

9. Numero de pulsos da energia ativa desde o inicio do intervalo atual 

10. Numero de pulsos da energia reativa desde o inicio do intervalo atual 
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Segue abaixo algumas grandezas quern podem ser medida por um medidor eletronico: 

• Total Geral Energia Ativa 

• Total Energia Ativa Ponta 

• Total Energia Ativa Reservado 

• Total Energia Ativa Fora Ponta 

• Total Energia Ativa 4° Posto 

• Demanda Maxima Ponta 

• Demanda Maxima Reservado 

• Demanda Maxima Fora Ponta 

• Demanda Maxima 4° Posto 

• Demanda Maxima Intervalo de Integracao 

• Demanda Acumulada Ponta 

« Demanda Acumulada Reservado 

• Demanda Acumulada Fora Ponta 

• Demanda Acumulada 4 ° Posto 

• Geral Energia Reativa Indutiva 

• Total Energia Reativa Indutiva Ponta 

• Total Energia Reativa Indutiva Reservado 

• Total Energia Reativa Indutiva Fora Ponta 

• Total Energia Reativa 4° Posto 

• Total Geral Energia Reativa Capacitiva 

• Contador Wh 

• Contador varh Indutivo 

• Contador varh Capacitivo 

• Total Energia Ativa Composto 

• Demanda Maxima Composto 

• Demanda Maxima Geral 

• Demanda Acumulada Composto 

• Demanda Acumulada Geral 

• UFER Total 

• UFER Ponta 
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• UFER Reservado 

• UFER Fora Ponta 

• DMCR Ponta 

• DMCR Reservado 

» DMCR Fora Ponta 

• DCR Ultimo Intervalo de Integracao 

• DCR Acumulada Ponta 

• DCR Acumulada Reservado 

• DCR Acumulada Fora de Ponta 

• UFER no Horario Composto 

• DMCR no Horario Composto 

t DMCR Geral 

• DMCR Acumulada no Horario Composto 

• DMCR Acumulada Geral 

Para maiores informacoes sobre os medidores eletrdnicos, recomenda-se a 

consulta das normas tecnicas NBR 14519 e NBR 14520, que trata da especificacao e 

metodos de ensaio respectivarnente. 

As Vantagens Da Medicao Eietrdnica 

A Tabela abaixo produz uma comparacao entre os sistemas baseados em 

medicao eietrdnica, e os sistemas com medidores eletromecanicos. 

Tabela 2 - Comparacao entre os sistemas baseados em medicao eieirdnka. e 
sistemas com medidores eletromecanicos. 

Sistemas com medicao eietrdnica Sistemas com medidores eletromecanicos 
Varias grandezas no mesmo Um instmmento para cada grandeza 

Eeiruras de tensao e corrente por fase Nao informa valores de tensoes e correntes 

instrument 
I chums instaiiLam-a* diretas permiKin 

(i ri-ajstru Imtorico de Indus as 
urandc/as i-li'iricas 

Demanda e Fator de Potencia 
instantaneos 

Valores precisam ser processados, e nao 
podem ser usados em manutencao 

preventiva. 
Demanda e Fator de Potdncia1 projetados'1 

i Minis de polcm'ins por lasr 
l.cittiras dc l)isii>rcuv* Harmonicas1 

Nao informa valores de potencia 
Nao informa valores de distorcdes 

harmonicas 
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Leituras de consumos a cum til ados Valores de consumos devem ser 

gerenciamentoJ 

Consisicncia dos dados 6 total (inclusive Consistencia pode ser qucbrada por falta de 
dos acumuiadores) energia nos diversos componentes do 

sistema 
Leituras detalhadas auxiliam a Requer muita experiencia para garantir a 

medidor 
Instalacao sirnplificada (rede serial RS- Cahos de cada ponlo de medicao devem ser 

485 com um par de fios apenas) ievados ate a CPU central 
Menor numero de componentes (apenas Varios componentes adicionais (emissores 

os medidores e o gerenciador) de pulsos, placas de entradas, etc.) 
Maior confiabilidade e precisao (ate Partes moveis diminuem a precisao (entre 1 

0,2%) e 2%) 
Calibracao unica (na t'abrica) Neccssidade de calibrae&es periodicas 

1. Disponivel apenas se forem instalados medidores de energia reativa. 
2. Nao sao divulgadas informacSes sobre os algoritmos de projecSo destas grandezas no 
caso das medicoes setoriais. 
3. Potencias ativa, reativa e aparente (total). 
4. Apenas alguns modelos de medidores. 
5. Valores podem ser inconsistentes em caso de falta de energia [15]. 

Alguns Tipos De MedidoresJOtilj^dos 

a) Medidores Monofasicos 

Os medidores monofasicos sao do tipo eletromecanico, das seguintes marcas: 

* General Electric 
* Schlumberger 
* AHiJ 
* Nansen 

h) Medidores Trifasicos 

Os medidores trifasicos sao basicamente uma caixa contendo de 2 a 3 

medidores monofasicos, dependendo se o sistema for de 3 ou 4 condutores 

respectivamente, atuando sobre discos acoplados num mesmo eixo. Podendo ser Iigados 

diretamente a rede, isto e sem a necessidade do uso de TPs ou Iigados indiretamente. 

Os modelos eletromecanicos encontrados dos medidores trifasicos sao das 

seguintes marcas: 
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• General Electric 

• Nansen 

• ABB 
• Inepar 
» Schlumberger 

c) Medidores de Demanda 

Os medidores de demanda sao medidores trifasicos com dispositivo especial 

para medicao de demanda de potencia. Existem dois tipos de medidores de demanda 

eletromecanicos, sao eles: medidor de demanda tipo mecanico e medidor de demanda 

tipo termico, 

d) Medidores de Energia Eletrica Reativa 

O medidor de energia eletrica reativa e simplesmente um medidor de energia 

ativa com as bobinas de potencial alimentadas atraves de tensoes defasadas de 90° em 

relacao as tensSes normals que seriam aplicadas. 

g.j M^Mores Eletrdnicos 

e.l) Vectron 

E um medidor eletrdnico polifasico da Schlumberger, destinado a medicao de 

energia ativa, reativa, aparente e suas respectivas demandas em consumidores 

industrials e comerciais. 

e, 2) Alpha 

E um medidor produzido pela ABB totalmente eletrdnico e programavel, capaz 

de coletar, processar e armazenar valores de energia e demanda. 
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e.3) Eh 541/Eh 571 

E um registrator digital utilizado pelas concessionarias de energia, para 

faturamento de energia eletrica de acordo com a tarifacao diferenciada, Pode ser 

fornecido com 2 ou 3 canals, com e sem memdria de massa. 

e.4) SAGA 1000 

E um medidor fabricado pela ESB, possui um processador de sinal digital (DSP) 

dedicado para realizar a aquisicao digital dos sinais e um microprocessador dedicado 

para o processamento das grandezas medidas. 

Este tipo de medidor pode ser programado para medir energia reativa total, que 

inclui os harmdnicos de corrente do consumidor, ou somente o reativo da fundamental, 

sendo necessario somente a programacao adequada antes de sua inicializacao. 

Todos estes medidores eletronicos possuem uma interface para comunicacao 

com uma leitora de dados. Em alguns casos existe a possibilidade de fazer a leitura 

remotamente utilizando uma linha tele&nica e um modem. 

Apos a leitura dos dados conecta»se a leitora com um microcomputador, 

utilizando a interface serial RS-232, para que os dados coletados sejam tratados. 

O software utilizado para este proposito e o Draco, embora ele seja fabricado 

pela Nansen, pode-se utilizar para tratar os dados de outras marcas de medidores. O 

programa e capaz de realizar todas as operacSes necessarias ao monitoramento do 

consumo de energia eletrica. Permite realizar leituras, alteracoes, gerar relatdrios, gerar 

graficos, programar agendamento de faturas automaticas remotas e monitorar 

remotamente os medidores instalados. 
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CAPITULO 2 

Medicao Remota 

A maioria dos medidores domesticos de energia eletrica devem ser lidos 

manualmente, seja por um representante da distribuidora ou pelo cliente. Onde o cliente 

16 o medidor, a leitura pode ser fornecida a distribuidora pelo telefone5 pelo borne ou 

pelo excesso a Internet. A companhia da eletricidade requerera normalmente uma visita 

por um representante da companhia ao rnenos anualmente a fim veriflcar leituras 

fornecidas pelos clientes e fazer uma verificacao basica de seguranca do medidor. 

Geralmente as leituras sao verificadas por visitas mensais de algum representante da 

distribuidora de energia eletrica. 

Os medidores eletrdnicos mais novos podem ser lidos automaticamente. A 

leitura de medidor remota e uma aplicacSo da telemetria. Frequentemente, os medidores 

projetados para esse tipo de leitura comunicam-se pelo diodo emissor de luz 

infravermelho atraves da placa dianteira do medidor. Em alguns apartamentos, um 

sistema similar e usado, mas os medidores sao conectados a um unico plugue. O plugue 

esta frequentemente perto das caixas postals. 

A tecnologia de medicao remota e usada amplamente pelas concessionarias de 

energia na Europa e nos Estados Unidos. No estado americano de Wisconsin, por 

exemplo, a automatizacao de 425 mil unidades consumidoras proporcionou ganho de 

100 mil d61ares/ano somente com a eliminacao da leitura estimada, aquela que e feita 

quando alguma circunstancia impede o acesso direto ao medidor. Na uniao europeia o 

protocolo mais comum utilizado nesse tipo de aplicacao e um subconjunto simplificado 

da modalidade C de IEC 61107. Nos Estados Unidos e no Canada, o protocolo utilizado 

e o ANSI C12.18. Alguns medidores industrials usam um protocolo para controladores 

programaveis da logica, Modbus. O protocolo mais moderno proposto para esta 

finalidade e 0LM/COSEM. Os dados podem ser transmitidos por Zigbee, por WiFi, por 

linhas de telefone ou por excesso as linhas de poder elas mesmas. Alguns medidores 

podem ser lidos atraves da Internet, possibilitando que o consumidor verifique seu 

proprio consume no computador futuramente [36]. 
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Beneilcios para a Concessionaria de Energia Eletrica 

• Reducao de Custos Operaeionais 

• Maior eficieneia na coleta e tratamento dos dados 

• Fidelizacao de Clientes 

• Maior conhecimento da energia comprada e vendida 

• Maior flexibilidade na comercializacao de energia 

• Gestao pro-ativa dos dados 

• Tomada de decisSes estrategicas baseadas em INFORMACAO (dado tratado e 

disponibilizado) 

» Melhor planejamento do sistema eletrico 

• Reducao de Perdas 

Como podemos observar isso possibilita uma melhoria da eficieneia energetica e 

vantagens com a economia mediante o gerenciamento da energia consumida, alem de 

um melhor gerenciamento da informacao e versatilldade. 

Uma tecnologia que pode ser usada para fazer medicao remota e a tecnologia 

Power Line Communication (PLC), que utiliza uma das redes mais utilizadas em todo o 

mundo: a rede de energia eletrica. A ideia desta tecnologia nao e nova, entretanto, 

apenas agora com novos equipamentos de conectividade a tecnologia esta sendo 

avaliada por algumas empresas. Ela consiste em transmitir dados e voz em banda larga 

peja rede de energia eletrica. Como utiliza uma infra-estratura ja disponivel, nao 

^aecessita de obras em uma edificacao para ser implantada. Com isso os dados dos 

medidores poderiam ser transmitidos atraves da rede para as distribuidoras. 

A PLC trabalha na camada 2 do modelo ISO/OSI, ou seja, na camada de Enlace. 

Sendo assim, pode ser agregada a uma rede TCP/IP (camada 3) ja existente, alem de 

poder trabalhar em conjunto com outras tecnoiogias de camada 2 [20]. 
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VANTAGENS DO USO DA P L C 

Uma das grandes vantagens do uso da PLC 6 que, por utilizar a rede de energia 

eletrica, qualquer "ponto de energia" pode se tornar um ponto de rede, ou seja, so e 

preciso plugar o equipamento de conectividade (que normalmente e um modem) na 

tomada, e pode-se utilizar a rede de dados. Alem disso, a tecnologia suporta altas taxas 

de transmissao, podendo chegar a ate 40Mbps em faixas frequencia de l,7Mhz a 30Mhz 

[20]. 

DESVANTAGENS DO USO DA P L C 

Uma das grandes desvantagens do uso da PLC (ou BPL), e que qualquer "ponto 

de energia" pode se tornar um ponto de interferencia, ou seja, todos os outros 

equipamentos que utilizam radiofrequencia, como receptores de radio, telefones sem 

fio, alguns tipos de interfone e, dependendo da situacao, ate televisores, podem softer 

interferencia. A tecnologia usa a faixa de freqiiencias de 1,7MHz a 30MHz, com 

espalhamento de harmdnicos ate frequencias mais altas. Outra desvantagem e o facto de 

ser half-duplex sem esquecer que e um sistema de banda partilhada. Estas duas 

caracteirsticas fazem com que o debito seja reduzido em compara9ao com outras 

tecnologias. Em alguns paises, existem movimentos contra a sua instalacao [20]. 

Os principals equipamentos presentes em redes PLC sao: 

&l Modem (PNT): Usado para a recepsSo e transmissao dos dados, o modem e 

instalado em um host (estacao de trabalho, servidor, etc.) que e ligado a tomada 

de energia. Ele realiza a comunica9ao com o Demodulador Repetidor (PNR); 

kl demodulador Repetidor (PNR): Esse equipamento prove acesso direto do 

usuario do sistema InDoor para o sistema Outdoor. Cada residdncia tern um, e 

este se comunica com o Concentrador Mestre (PNU); 

cl Concenwador Mestre (PNU): Controla o sistema Outdoor e interconecta uma 

Celula de Energia (Power Cell) a rede do backbone. Geralmente esta localizada 

no transformador. Deste ponto em diante a comunica9ao pode ser feita pela 

operadora de telecomunica96es. 
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A tecnologia PLC utiliza a tecnica de rnodulacao de sinais OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), pode utilizar as modulacdes por QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation) e PSK (Phase Shift Modulation). 

A PLC nao interfere em nenhum eletrodomestieo, pois as frequencias utilizadas 

por ela nao sao usadas por nenhum eletrodomestieo, podendo conviver sem probiemas 

com os outros equipamentos. No entanto, parte da banda de radio de onda media - 1,1 a 

3 MHz - e toda a onda curta - 3 a 30 MHz - fleam completamente prejudicadas e 

inutilizaveis. Outros equipamentos podem causar interferencias em uma rede PLC, 

como motores de escova e os dimmers de luz. Entre os motores domesticos, destacam-

se os secadores de cabelos, aspiradores e as furadeiras eletricas. Alem desses, chuveiros 

eletricos tambem podem interferir no PLC. 

Outro ponto importante da PLC 6 a conexao com equipamentos bloqueadores de 

frequdncia (filtros de linha) e os equipamentos isoladores (estabilizadores) ou que sejam 

alimentados por fontes chavedas (no-breaks): os equipamentos PLC nao podem ser 

Iigados nestes. 

No caso dos no-breaks, a saida da rede eletrica e isolada, e nos filtros de linha as 

altas freqiidncias sao bloqueadas, o que impossibilita o funcionamento da rede. 

A interferencia da PLC ocorre na faixa de 1,6 a 30 MHz, principalmente nos 

equipamentos de comunicac&o das forcas armadas e no controle de trafego aereo, O fato 

e que estudos devem ser feitos para que exista uma recornendacao para o uso da PLC 

em locals proximo a aeroportos, unidades militares, portos, etc. O uso irregular da PLC 

pode trazer serios probiemas para o servico mdvel aeronautico e controle de trafego 

aereo que usam a faixa de HF para estabelecer seus enlaces de comunicacSes. 

Toda comunica9ao do PLC e criptografada. Alguns protocolos como o 

HomePlug 1.0 utilizam criptografla DES de 56 bits. Os dados estao sempre em rede 

local porque esta tecnologia nao ultrapassa a caixa eletrica da casa. Contem de fato 

muito mais seguranca do que o Wi-Fi, que pode ser visivel pelos vizinhos e que 

necessita uma identificacao por usuario e senha. 

Em 2001 a Copel (Companhia Paranaense de Eletricidade), em parceria com a 

alema RWE, realizou testes em Curitiba, levando conexao internet de alta velo cidade a 

50 residdncias. A tecnologia era a PLC outdoor. O sistema funcionou bem em conexoes 

de curta distancia (maximo de 300 metros). Mais tarde, Cemig e Eletropaulo, junto com 

a AES, tambem iniciaram projetos pilotos de redes fora de casa. 
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A rede de distribuicao eletrica e um meio extremamente hostil como canal de 

comunica^ao. Experidncias bem-sucedidas neste sentido comecaram a acontecer 

recentemente, gra9as a OFDM. Mesma tecnologia usada para transmissao internet pelos 

celulares 3GS pela TV digital (principalmente no padrao japonds) e pelo radio digital 

(FM) [20]. 

Por ser uma tecnologia que vem ganbando espa90, com as recentes evolu96es 

tecnologicas, nos sistemas de medi9ao remota, as regras sobre seu uso ainda nao estao 

completes, deveria a ANEEL por sua vez, junto com os orgaos tecnicos, definir a 

melhor maneira de uso dessa tecnologia. 

Uma sugestao a ANEEL seria regulamentar o sistema Power line para medi9ao 

remota, e web, assim como criar uma resolu9&o para a uniformiza9ao dos medidores 

digitals, para que no futuro, probiemas com os consumidores nao oeorram. 

Como foi visto todas essas novas tecnologias, assim como a gama de 

informa96es disponibilizadas pelos medidores eletronicos, e que nao sao 

disponibilizadas pelos modelos eletromecanicos, so vem a melhorar o sistema de 

faturamento. 

Esse maior numero de informa9des so traz beneficios ao consumidor, e como e 

ele quern paga a fatura, tais informasoes devem ser disponibilizadas de forma 

obrigatdria pelas distribuidoras, com isso o consumidor pode acompanhar melhor seu 

« « m M r » e vzo ser vsso ae suroresa DOT eventuais erros de taturamento nor carte da 

concessionaria. 

Atualmente a concessionaria cobra por esta atividade ou se nega a fornecer, em 

beneficio proprio, essas inforrna96es, o que impede que se pratique a eficieneia 

energetica, aonde sistemas de monitora9ao do consumo sao pagos a empresas 

especializadas. 

Deve ser apresentada tambem ao consumidor, a op9ao por uma de medi9ao 

remota, caso disponivel pela concessionaria, onde, optando ele por essa modalidade, a 

instala9ao do sistema deve ser feita sem custos, uma vez que e de interesse da 

concessionaria fornecer um servi9o de melhor qualidade, e que vem a beneficiar ambos 

os lados. 

A atual proposta de legisla9ao, que esta sob discussao, e que sera comentada um 

pouco mais adiante no trabalho diz: 
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Art. 69. 

incluir na fatura outras informagoes julgadas pertinentes, inclusive veiculagao de 
nrtmmmndaK eomprcims de<zde mm mm imeriwam nm mihrmarnt*s. ahrivnriwun; 
vedadas, em qualquer hipotese, mensagens politico-partiddrias. " 

A . . g ^ ^ ^ s ^ g J ^ M l * " o artigo: 

§ 1° Caso o medidor seja do tipo eletrdnico a distribuidora devera incluir na fatura um 

campo contendo todas as leituras das grandezas medietas pelo medidor, que nao foram 

relacionadas no artigo anterior. 

Como o consumidor e diretamente interessado pelas leituras que serao 

realizadas, a meu ver ele tern pleno direito de poder de decisao dos equipamentos que 

serao utilizados para tal finalidade, respeitando os criterios tecnlcos necessaries, ou seja, 

a escolha dos equipamentos seria feita pela distribuidora juntamente com o 

consentimento do consumidor, que deve ser informado sobre os modelos dispom'vel 

assim como obter informacoes tecnicas sobre os equipamentos ou a prdpria 

distribuidora fornece-las. 

E importante que o consumidor tambem seja informado a respeito dos modelos 

mais utilizados e suas vantagens, isso so vem a trazer benefleios na relacao entre 

distribuidora e consumidor, fortalecendo a conflanca no service- oferecido. 

A atual proposta de legislating, que esta sob discussao, djz: 

Art 31. 

"O medidor e demais equipamentos de medicao serda fornecidos e instalados pela 

distribuidora, as suas expensas, exceio quando previsto em contrdrio em legislagdo 

especifica. 

§ 3°Fica a criUrio de a distribuidora escolher os medidores e demais equipamentos de 

medigdo que julgar necessdrio, bem como sua substituigdo ou reprogramagdo, quando 
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considerada conveniente ou necessdria, observados os criterios estabelecidos na 

iegistagdo metrologica aplicdveis a cada equipamento. " 

A sugestao seria modificar o texto para: 

§ 3° A distribuidora devera informar ao consumidor os medidores e demais 

equipamentos de medicao disponiveis, que julgar necessario, quando da vontade do 

consumidor, para que em comum acordo possa ser feita a escolha dos equipamentos, 

bem como sua substituicao ou reprogramacao, quando considerada conveniente ou 

necessaria, observados os criterios estabelecidos na legislacao metrologica aplicavels a 

cada equipamento. 

§ 6Q A distribuidora devera fornecer ao consumidor as informacdes tecnicas a respeito 

dos medidores e demais equipamentos de medicao disponiveis, se assim solicitado pelo 

consumidor, ou informar onde obter tais inforrnacoes, assim como indicar os modelos 

mais utilizados e suas vantagens. 

§ 7° Caso o medidor escolbido seja do tipo eletrdnico, o mesmo deve permitir a leitura 

de todas as suas grandezas mediante saida tipo ethernet, web Power line e outros, de 

modo a permitir que o consumidor possa ter acesso a tais dados. 

Outra sugestao seria inserir no artigo 2 o conceito de medicao remota. 



CAPITULO 3 

Perdas Teenicas e comerciais 

Perdas s&o comuns no sistema eleirico. Denorninam-se Perdas Teenicas de 

Energia as Perdas inerentes as atividades do transporte da energia eletrica na rede, e de 

Perdas Comerciais o restante da diferenca entre a Energia Requerida, Injetada ou 

Suprida, e a Comercializada ou Faturada. Essa diferenca, que representa a soma das 

Perdas Teenicas e Comerciais* e chamada de Perdas Eletricas. 

As perdas eletricas podem ser subdivididas em 3 parcelas; 

• Perdas Teenicas de Energia devido apenas ao Consumo Regular, isto e, a 

Energia Comercializada ou Faturada; 

• Acrescimo das Perdas Teenicas devido as Perdas Comerciais; 

• Perdas Comerciais = Consumes nao medidos: desvios de medicao (erros e 

fraudes), estimacao e furtos 

As perdas e a inadimplencia sao recuperadas, em parte, pelas distribuidoras, o 

que repercute em aumento das tarifas para todos os consumidores. A inadimplericia 6 o 

montante devido pelos consumidores por falta de pagamento. 

Para se ter uma idela, em uma conta de R$ 100 de uma pessoa residente em Sao 

Paulo, com a concessionaria Eletropaulo, o valor pago com as perdas comerciais e de 

R$ 4,66. Na Celpa, empresa distribuidora do Para, por sua vez, o valor sobe para R$ 

6,27. Considerando a tarifa media de R$ 0,254 Kw/h em Fevereiro de 2007, o custo 

dessas perdas chegaram a R$ 5,5 bilhoes em todo o Brasil. Em uma conta de luz de R$ 

100, cerca de R$ 0,50 sao pagos por causa da inadimplencia. 

A partir do primeiro ciclo de revisao tarifaria (2003-2005), a ANEEL passou a 

dar tratamento especial ao tema, incluindo na tarifa apenas parte do valor das perdas 

comerciais e da inadimpldncia. A ideia e estimular as concessionarias a investirem na 

reduc&o desses indices para onerar menos o consumidor adimplente e honesto. 
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No caso da inadimplencia, a metodologia aplicada na primeira revisao 

estabeleceu uma trajetoria de chminuicao do valor a ser reconhecido na tarifa no periodo 

tarifario (2003/2007). 

As perdas comerciais podem ter em sua origem rraudes contra a rede de 

distribuieao e/ou medidores, desvios e auto-regulacoes, defeitos em medidores e erros 

de leitura. Perdas por inadimplencia podem, por exemplo, serem causadas pela falta de 

pagamento e prejuizos no corte e/ou religacao. Ja as perdas administrativas tipicamente 

estao relacionadas em falhas e/ou pouca eficieneia nos processos internos da 

distribuidora, tais como processos de calculo de ER, TO e receita e ate- rraudes internas. 

Tipicamente ha uma limitacao, por parte das distribuidoras, de recursos humanos 

e financeiros para realizar todas as acoes necessarias ao combate as perdas, tendo em 

vista a grande variedade de naturezas distintas de perdas e o grande numero de 

consumidores. Portanto, o combate as perdas, essenciafmente, e um problema de 

otimizacao de investimentos. Ou seja, realizar uma analise do retorno esperado de cada 

tipo de acao, tendo em vista a natureza da perda e o perfli de consumidor torna-se uma 

necessidade proeminente. A otimizacao de investimentos e realizada com o uso de uma 

metodologla onde se deseja maximizar o lucro global, pela minimizacao das perdas, 

considerando as variaveis endogenas e exogenas relevantes para esta otimizacao. 

No que tange as perdas em processos internos, pode-se mapea-los para que 

sejam identiflcados pontos vulneraveis e de gargalos no ciclo de receita. Entre as 

medidas usualmente necessarias para diminuic&o de gargalos de processos estao a 

mudanca de tecnologias empregadas na gestao de processos, a modificacao e o controle 

de workflow, a re-alocacao de recursos humanos e a implantacao de uma metodologia 

de perdas. 

No que se refere as perdas por inadimplencia, o alto custo de corte do 

fornecimento de energia eletrica, acarreta em prejuizos para a concessionaria, mesmo se 

contabilizado a taxa de religacao a ser paga posteriormente pelo cliente. Este fato faz 

com que o processo de corte do fornecimento seja deficitario para a distribuidora e que, 

de forma geral, nao deva ser priorizado pela concessionaria, frente as outras iniciativas 

de recuperacao de faturamento. Com este objetivo, pode-se priorizar acoes especlflcas 

para cada perfil de consumidor inadimpiente, uma vez identificada a acao cuja qual os 

diferentes perils de inadimplentes sto mais sensibilizados. Esta analise pode resultar em 

acdes mais simples e menos onerosas para as distribuidoras, como por exemplo, um 
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simples reaviso, visita ou negativacao dos consumidores inadimplentes em orgaos de 

protecao ao credito [18]. 

FORMAS 0 E SUBTRACAO D E E N E R G I A P E L O S CONSUMIDORES 

• Efetuar Ligacao direta a rede secundaria; 

• Efetuar desvio no ramal de entrada (antes do medidor); 

• Bloquear o disco medidor atraves de perfuracao da tampa ou da base; 

• Deslocar os ponteiros do medidor (retroagir leitura); 

• Inverter as ligacSes do medidor; 

• Interromper as ligacoes das bobinas de potencial (selecionar fios ou parafusos do 

terminal de provas - jumper, link, shunt etc); 

• Substituir engrenagem do medidor; 

• Desgastar dente da engrenagem; 

• Soltar parafuso do pivo de sustentacao do disco - "mancal"; 

• Descalibrar o medidor; 

• Retroceder o ponteiro de demanda; 

• Abrir chave de afericao; 

• Isolar lamina da chave de afericao; 

• Isolar jfios de ligacao entre a chave de afericao e o medidor; 

• Provocar curto-circuito nos transformadores de corrente na chave; 

• Provocar curto circuito nos transformadores dos secundarios; 

• Interromper alimenta^ab do motor de temporizacao de demanda; 

« Inverter seqtlSncia de fases (reativo); 

• Provocar curto circuito na entrada e saida do medidor [6]. 

Atualmente, o dinheiro arrecadado devido as perdas e inadimpleneia fica com a 

concessionaria. Uma sugestao a ANEEL seria regulamentar que esses fundos 

arrecadados sejam revertidos em pesquisa e desenvolvimento, e aos institutos de 

pesquisas voltados a economizar e conservar energia eletrica, em favorecimento de 

melhorias do sistema, para que se possa reduzir as perdas, isto traria beneficos tanto 

para a distribuidora, quanto para os consumidores. 
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Veremos a seguir a respeito da nova proposta de legislacao, produzida pela 

ANEEL, para substituir a atual legislacSo em vigor, a Resolucao N° 456, de 29 de 

Novembro de 2000, sobre os pontos de interesse do consumidor que receberam 

sugestoes de mudanca. 

MUDAN^AS NA LEGISLACAO 

Esta etapa do trabalho visa mostrar alguns pontos de interesse dos consumidores, 

da minuta produzida pela ANEEL para substituir, apos oito anos, a Resolucao N° 456, 

de 29 de Novembro de 2000 [2], atualmente em vigor, pontos esses que merecem uma 

revisao, segundo sugestoes apresentadas na Audiencia 008/2008 realizada pela ANEEL 

(as informacoes podem ser adquiridas no site da ANEEL - www.aneel.gov.br) [9] [21], 

a fim de melhor atender as necessidades reais da populac^o, de forma mais eficiente e 

correta, assim como corrigir pontos que nao estejam bem claros, ou em desacordo com 

outras legislacoes, atualizando assim a legislacao atual. 

Tendo conhecimento desses pontos "Mhos", os consumidores podem exigir 

melhor seus direitos em casos de problemas com algum dos pontos que serao citados, 

evitando que sejam prejudicados desnecessariamente. 

Vale salientar que esta abertura que a ANEEL fomece para sugestdes de revisao 

em pontos da legislacao e altamente valida, e vem a beneficiar em muito os 

consumidores, seguindo os principios da democracia, e que essa atitude deveria ser 

seguida pelos demais orgSos publicos em nosso pais. 

Segue abaixo os pontos com suas respectivas sugestoes e fandamentacao: 

A i t , 2. 

usuais... 

XXXVII - Medigao processo realizado por equipamento compativel com o registro de 

grandezas eletricas que possibtiitem a aferigdo de geraqao ou consumo de energia 

eletrica. bem como de potencia ativa e/ou reativa, quando cabivel. " 

http://www.aneel.gov.br
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57 Distribuidoras de Energia Eletrica, dentre as 64, possuem estruturas de 

Ouvidoria. Ela e orgao recursal dentro da concessionaria, com atribuicao de acolher, 

encaminhar e analisar manifestacSes do tipo: reclarnacoes, criticas, sugest5es e elogios 

- visando garantir o atendimento aos direitos dos consumidores e promover a melhoria 

dos processos e procedimentos das concessionarias. O encaminhamento das 

reclarnacoes para a Ouvidoria da concessionaria minimiza o volume de reclarnacoes 

eventualmente encaminhadas a ANEEL. A existencia obrigatoria delas nas 

concessionarias contribui para que a ANEEL tenha nestas, urn orgao direto para 

encaminhar as reclarnacoes. 

O objeto da acao de aferir e o instrumento de medicao e nao a grandeza flsica 

medida, ou seja, afere-se o medidor e nao a energia medida. 

Sugestoes: 

- inclusao da definicag..de Ouvidoria no artigo 2 conforms segue: 

"Ouvidoria e um orgao da estrutura organizacional da concessionaria, com a 

atribuicao de acolher, acompanhar, analisar e responder as manifestacSes dos 

consumidores cujas situacdes apresentadas nao tenham sido satisfatoriamente 

soiucionadas pelos primeiros canals de atendimento, visando assim a garantir um canal 

direto de relacionamento com o cliente, bem como o aprimoramento continuo da 

organizacao," 

- X X X Y I I - Medicao: processo realizado por equipamento que possibilitc a 

quanfifi cacao e o registro de grandezas associadas a geracao ou consumo de energia 

eletrica. 

Art. 3. 

"II - eventual necessidade de: 

h) apresentacdo de documento que comprove a propriedade ou posse leg'ttima do 

imovel, para fins de transferencia da titularidade sohre unidade consumidora. " 
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Nao ha transferencia de titularidade e sirn encerramento da reiacao contratuai 

Sugestao: alterar o texto para: 

h) apresentac&o de documento que cornprove a propriedade ou posse legitima do 

imovel, para fins de encerramento e imrio de nova reiacao contratuai. 

Art 4. 

"A distribuidora poderd condicionar a ligagdo ao pagamento de fatura veneida e nao 

paga de unidade consumidora. " 

Condicionar a ligacao ao pagamento de fatura veneida e nao paga de unidade 

consumidora, mesmo quando possa ser caracterizada a continuidade na exploracao de 

atividade empresarial ou na prestac&o de services vai contra decisSes judiciais e a 

legislacSo em vigor, ao transferir debitos de uma pessoa a outra. 

Sugestao; sunrimir o artigo. 

Art 9. 

"Poderd ser efetuado o fornecimento de energia eletrica a mais de uma unidade 

consumidora do Grupo A, por meio de subestagdo compartilhada, desde que atendidas 

os requisitos tecnicos da distribuidora e observadas as seguintes condigoes: 

I - as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade e/ou em 

propriedades contiguas, sendo vedada a utilizagao de vias publicas e propriedades de 

terceiros nao envolvidos no referido compartilhamento;" 

Caso seja vedada a utilizacSo de vias publicas fica impedido o compartilhamento 

de unidades consumidoras que sejam cortadas por estradas, ruas/avenidas, rios, etc. 
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A descaracterizacao da condicSo de compartilhamento de instalacoes de 

acessantes nao deve ocorrer pela descontiguidade de terrenos e sim por restricoes 

tecnicas. 

Sugestao: Modificar o texto para 

I - as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade e/ou em 

propriedades contiguas, sendo vedada a utilizaeao de propriedades de terceiros nao 

envolvidos no referido compartilhamento. 

Art. 11. 

"A edificagao com multiplas unidades consumidoras, cuja atividade predominante seja 

o comercio e/ou a prestagdo de servigos, onde pessoas fisicas ou juridicas utilizarao 

energia eletrica em um so ponto de entrega, poderd ser considerada uma so unidade 

consumidora, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condigoes:" 

Os consumidores tern que ter a garantia de serem atendidos individualmente se 

assim desejarem. 

Sugestao: criar inciso IV no Art. 11 

IV - fica assegurado aos consumidores que discordarem dos criterios de rateio, o 

fornecimento direto pela distribuidora, devendo as instalacSes estarem preparadas para 

este desmembramento, cujos custos serab de responsabilidade exclusiva do solicitante. 

Art. 13. 

IV - a distribuidora devera disponibilizar ao interessado as normas e os padrdes 

tecnicos respectivos, alem de: 

a) orientar quanto ao cumprimento de exigencias obrigatorias; 

b) fornecer as especificagoes tecnicos de equipamentos; 

c) informar os requisitos de seguranga e protegao; 
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d) informar que sera procedida a flscalizaqdo antes do recebimento; e 

e) alertar que a nao-conformidade com o definido devera ser explicitada, implicando a 

ndo-recebimento das instalacoes e a recusa de ligacao da unidade consumidora ate que 

sejam atendidos os requisitos estabelecidos no projeto aprovado; 

Para que a informacab reaimente atinja e seja utilizada pelo consumidor, as 

pessoas devem recebe-las de forma conrinua, especialmente aquelas de origern mais 

humilde. 

Sugestao: com esse principio em mente, se sugere que nesse artigo se troque a palavra 

"disponibilizar" por "fornecer': disponibilizar pode signiflcar ter na agencia de 

atendimento pessoal, o importante e que a pessoa efetivamente receba e tenha 

conhecimento desse material. 

Art. 14. 

"Unidades consumidoras prestadoras do serviqo de transporte publico por meio de 

traqao eletrica urbano-ferrovidria poderdo operar eletricamente interligadas, 

observando-se o seguinte; 

III - cada unidade consumidora receberd energia eletrica com mediqdo individualizada 

e contrataqao distinta;" 

vice-versa, sugere-se: 

Sugestoes: Inserir no Art. 14 

- I l l - cada unidade consumidora recebera energia eletrica com medicao e faturamento 

individualizados, por panto de conexab e contratacao distinta. 



- V I - Todas as unidades atendidas atraves de rede interligada deverao estar no mesmo 

ambiente de contratac&o, ou seja, ACR ou ACL, sendo obrigatoria a separacao das 

cargas, caso uma delas solicite a migracao para o ambiente de contratacSo diferente das 

outras, sem prejuizo aos prazos e condicoes estabelecidos em regras espeejficas de cada 

ambiente de contratacao. 

- VI I - Nao podera haver interligacao eletrica entre unidades atendidas por rnais de uma 

distribuidora. 

Art. IS. 

"A distribuidora poderd considerar como fornecimento provisorio o que se destinar ao 

atendimento de eventos tempordrios, tais como: festividades, circos, parques de 

diversoes, exposicoes, de cardter nao permanente, obras ou similares, estando o 

atendimento condicionado a disponibilidade de energia eletrica. 

§ I°Correrdo por conta do consumidor as despesas com instalaqdo e retirada de rede e 

ramais de cardter provisorio, bem como as relativas aos respectivos servicos de ligaqao 

e desligamento, podendo a distribuidora exigir, a titulo de garantia, o pagamento 

antecipado desses servicos." 

Para evitar perda comercial para a distribuidora com a inadimplencia, sugere-se: 

Sugestoes: Inserir no Art. 15 

§ 1° Correrab por conta do consumidor as despesas com instalaeao e retirada de rede e 

ramais de carater provisorio, bem como as relativas aos respectivos servicos de ligaqao 

e desligamento, podendo a distribuidora exigir, a titulo de garantia, o pagamento 

antecipado desses servicos e do consumo de energia elStrica e/ou da demanda de 

potencia estimada, referente ao periodo previsto para o fornecimento. 
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Art. 17. 

"A distribuidora poderd suspender o fornecimento quando encerrado o prazo 

estabelecido em contrato, nos termos definidos na Secao IVneste Capitulo. 

Pardgrafo unico. A comunicagao devera ser feita com antecedencia minima de 3 (tre*s) 

dias, por escrita, especifica e com entrega comprovada. " 

Nao ha necessidade de se comunicar a suspensao de fornecimento provisorio, 

uma vez que o prazo de encerramento foi acordado previamente entre as partes, isso so 

despenderia recursos da distribuidora, desnecessariamente. 

Sugestao: Suprimir o paragrafo unico. 

Art, 20. 

"A distribuidora tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de 

ligacao, de aumento de carga ou de alteracao da tensao de fornecimento, para elaborar 

os estudos, orgamentos e projetos e informar ao inieressado, por escrito, o prazo para a 

conclusdo das obras de distribuigao destinadas ao seu atendimento, bem como a 

eventual necessidade departicipagao financeira... " 

Para o planejamento dos consumidores. tanto em reiacao ao fluxo de caixa quanto ao 

andamento das obras e entrada em operacao, sugere-se: 

Sugestao: Incluirno artigo 

§ 3° Nos casos a que se refere o paragrafo anterior, a concessionaria devera apresentar 

em ate 30 dias do pedido de ligacao, cronograma de desembolso economico-fmanceiro 

compativel com o piano de execucao da obra. 

§ 4° Deflnido o prazo de inicio e conclus&o das obras, referentes a pedido de ligacao de 

consumidores em tensao primaria de distributes© igual ou superior a 69 kV, nos termos 
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do § 2°, a distribuidora devera prestar informac5es em base mensal, que permitam ao 

interessado o acompanhamento da execucao do cronograma acordado. 

Art. 24 

"A distribuidora classificard a unidade consumidora de acordo com a atividade nela 

exercida, ressalvadas as excegoes previstas nesta Resolugdo. " 

O consumidor esta sempre em posicao desvantajosa em termos de informacao 

em reiacao a distribuidora. Assim, deve ser papel da empresa fornecer as condicoes de 

melhor tarifa que o consumidor pode ter. 

Sugestao: manter expiicitamente a obrigacao da distribuidora em oferecer a tarifa mais 

vantajosa a que o consumidor tiver direito. Alem disso, acrescentar o dever de informar 

ao consumidor as possibilidades e os requisitos para enquadramento em outras 

categorias, como a baixa-renda. 

'Art. 26. 

§ 2o Havendo no mesmo local carga que nfio seja exclusiva de atividade retativa a 

Servigo Publico, a distribuidora devera exigir separagdo dessa carga adicional para 

instalagdo de medidor em separado. " 

Devera ser verificada nas unidades consumidoras que se enquadram no Grupo 

Servico Publico a existencia de outros tipos de carga, visando a adequacab do sistema 

de medicao. 

Sugestao; modificar o texto nara 

§ 2° Havendo no mesmo local carga que nao seja exclusiva de atividade relativa a 

Servigo Publico, a distribuidora devera exigir separacao dessa carga adicional para 

instalacao de sistema de medicao em separado. 
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Art. 27. ; Art 56. 

Quando ocorrer reclassificagdo de unidade consumidora e implicar em alteracdo da 

tarifa, a distribuidora devera proceder aos ajustes necessdrios conforme as situagoes 

indicadas abaixo informando ao consumidor as alteragoes abaixo decorrentes: 

I'- quando\ocorrer reducao da tarifa: 

a) emitir comunicado especiftco ao consumidor responsdvel por unidade consumidora 

do Grupo "B" com insergdo de mensagem naproxima fatura de energia eletrica apos a 

nova reclassificagdo; e 

b) celebrar aditivo ao Contrato de Fornecimento com consumidor responsdvel por 
unidade consumidora do Grupo "A " apos a reclassificagdo, no prazo mdximo de 15 
(quinze) dias. 

II-quando ocorrer etevacdo da tarifa: 
a) emitir comunicado especiftco ao consumidor responsdvel }x>r unidade consumidora 
do Grupo "B" no minimo, 15 (quinze) dias antes da apresentagdo da proximo fatura 
apos a reclassificagdo; e 
b) celebrar aditivo ao Contrato de Fornecimento com consumidor responsdvel por 
unidade consumidora do Grupo "A " antes da reclassificagdo, no prazo mdximo de 15 
(quinze) dias. 

Ambos os artigos tratam da reclassificacao de unidade consumidora. Qualquer 

alteracao nas tarifas cobradas dos consumidores resldenciais deve ser avisada com 

enfase e com antecedencia, para minimizar impactos ao orqamento do consumidor que, 

em muitos casos, possam leva-lo a madimplencia. 

Sugestao: em ambos os artigos, no que se refere ao grupo B, no caso de haver 

reclassificacao que implique aumento de tarifa o consumidor deve ser avisado com 

antecedencia de pelo menos 30 dias por meio de comunicado especifico, com a 

explicacab dos motivos de reclassificacao e dos procedimentos que ele deve adotar caso 

queira questiona-la. Alem disso, deve ser dado ao consumidor um tempo de ajuste de 

seu consumo, visando minimizar o impacto de novas tarifas: a fatura no mes anterior a 

vigencia da reclassificacao deve trazer o aviso da reclassificacao, o valor a ser cobrado e 

a indieaeSo de qual seria o novo valor caso o novo enquadramento ja estivesse 

vigorando. 
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Art 33. 

"Pardgrafo unico. Constatado o rompimento ou vioiagao de selos e/ou lucres de 

aferigao instalados pela distribuidora e/ou fabricante no medidor, na tampa de homes 

e/ou na chave de afericao, desde que nao ocorra reduqao no faturamento, bem como 

nas hipdteses de medigdo externa em que haja comprovagao de responsabilidade do 

consumidor, devera ser cobrado, a titulo de custo administrativo, valor correspondente 

a vistoria da unidade consumidora e do custo do lacre." 

De acordo com o paragrafo unico, o consumidor, mesmo nao sendo o 

responsavel pelo rompimento do lacre, devera pagar por um novo. 

Sugestao: A resolucab deve prever que, caso o consumidor avise voluntariamente a 

concessionaria do rompimento do lacre e nao haja reducao de consumo, ele deve flcar 

livre da cohranca do novo lacre. 

Art, 44. 

"A distribuidora devera informar ao consumidor a necessidade de apresentagao da 

declaragdo de registro para o uso do desconto, bem como os procedimentos 

necessdrios para realizagdo da inscrigdo no cadastro de licenga de uso da dgua emitido 

pela Agenda Nacional de Aguas - ANA. " 

Cabe a ANA e nab as distribuidoras estabelecer os procedimentos para a 

aquisicao da licenca, bem como orientar o usuario interessado a forma de adquiri-la. 

Sugestao: Modificar o texto para: 

A distribuidora devera informar ao consumidor a necessidade de apresentacab da 

licenqa de uso da agua emitido pela Agenda Nacional de Aguas - ANA. 
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Art. 66. 

O encerramento da reiacao contratuai entre a distribuidora e o consumidor, observado 

0 cumprimento das abrigaqoes e a aplicacdo das penalidades previstas nos contratos 

vigentes, sera efetuado segundo as seguintes caracteristicas e condicoes: 

1 - por agao ou omissdo do consumidor, devendo a condigao de unidade consumidora 

desativada constar do cadastro da distribuidora ate que seja restabelecido o 

fornecimento em decorrencia da formulagao de novo pedido: 

a) mediante pedido de desligamento da unidade consumidora, a partir da data de 

solicitagdo; 

b) quando decorridos 60 (sessenta) dias da suspensdo regular do fornecimento sem que 

tenha havido regularizagdo da situagao por parte do consumidor. 

II - por agao da distribuidora, quando houver pedido de fornecimento formulado por 

novo interessado referente a mesma unidade consumidora. 

A previsao do encerramento contratuai apos 60 dias da suspensao regular do 

fornecimento consiste em uma disposicao draconiana e, alem disso, temeraria nos casos 

de locacao residencial. 

Sugestao: Retirar a letra "b" da condicao I do artigo. 

Art. 68. 

"A fatura de energia eletrica devera canter as seguintes informagoes... " 

A informacao e a principal ferramenta dos consumidores. Assim, aproveitando a 

fatura como instrumento de comunicaqao entre a empresa e o consumidor, sugere»se: 
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Sugestoes: 

- acrescentar nas informacoes os valores de tensao de referenda e dar destaque aos 

telefones da empresa, agenda reguladora estadual, se houver, e da ANEEL. 

- Criar inciso IV no Art. 68: 

IV - As concessionarias deverao disponibilizar para clientes que sejam pessoas juridicas 

com mais de 50 unidades consumidoras registrados sob o mesmo CNPJ, mediante 

solicitac&o destes, as medicSes de todas as unidades deste cliente em meio magnetic© 

para que possa ser acessado atraves de softwares e planilhas eletr6nicas. Justificativa: 

Facilitar o gerenciamento de energia e faturamento de grandes empresas e orgaos 

governamentais. 

- Inclusao padronizada dos seguintes campos, com os nomes abaixo, em todas as faturas 
do Grupo A: 

* Demanda Fora de Ponta Indutiva 
'r jL>cmaa.aa i !ora o& roma Caoaciuva 
* Consumo de Ponta 
* Consumo Fora de Ponta Indutiva 
* Consumo Fora de Ponta Capacitiva 
* Energia Reativa de Ponta 
* Energia Reativa Fora de Ponta Indutiva 
* Energia Reativa Fora de Ponta Capacitiva 
* Fator de Carga de Ponta 
* Fator de Carea Fora de Fonia 
* Fator de Potencia na Ponta 
* Fator de Pot&ncia Fora de Ponta 

E quando pertinente: 

* Ultrapassagem de Demanda de Ponta 
* Uitraoassaeem de Demanda Fora de Ponta 
* UFER Ponta 
* UFER Fora de Ponta 
* UFDR Ponta 
* UFDR Fora de Ponta 
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Inclusao padronizada dos seguintes campos, com os nomes abaixo, em todas as faturas 
do Grupo B: 

* Consumo registrado 
* Consumo faturado (quando consumo registrado for menor que o mfnimo faturavel) 

* Fator de Potencia 

* Fator de Carga 

E quando pertinente; 

* UFER 

Justificativa: As concessionarias costumam modificar suas faturas dependendo do 

enquadramento tarifario em que esta contratado o cliente. Por exemplo, suprimem a 

informacao da "Demanda de Ponta" se o consumidor nao estiver contratado em THS 

Azul. Entre as concessionarias ha diferencas no modo de apresentar os dados, algumas 

usam a sigla UFER para indicar faturamento de energia reativa, outras usam termos 

esquisitos como, por exemplo: "Fat. Energ. Reat. Exc". Essas diferencas atrapalham, 

pois pode ser do interesse do consumidor saber qual seu consumo e demanda de ponta 

para que possa estudar se a migracao para outro enquadramento tarifario se for atrativo. 

Por outro lado, a falta de padronizacao atrapalha grandes consumidores que tern duas ou 

mais unidades em areas de concessionarias diferentes. E importante alem da 

padronizacao dos nomes dos campos nas faturas a garantia que as faturas possuam o 

maximo de informacao sobre a unidade consumidora possivel ja que isto garante 

transparencia e auxilia o consumidor a conferir e atuar de maneira a otimizar seu 

consumo de energia. 

Art. 69. 

"Alem das informagdes relacionadas no artigo anterior, fica facultado a distribuidora 

incluir na fatura outras informagdes julgadas pertinentes, inclusive veieulaqdo de 

propagandas comerciais, desde que nao interflram nas informagdes obrigatorias, 

vedadas, em qualquer hipdtese, mensagens politico-partiddrias, " 
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E sugerido que a distribuidora reserve espaco para mensagens sobre os direitos 

dos consumidores na fatura. Tais mensagens podem ser defmidas pela ANEEL ou pelas 

agendas estaduais. 

Art 70. ;Art 99 (respectiamente) 

"§ 1° O consumidor devera registrar na distribuidora, antes da data do vencimento da 

fatura, o nao recebimento da fatura. 

§ 2" Cumprido o procedimento descrito no pardgrafo anterior e nao havendo a 

apresentacdo da fatura ate a data de vencimento, a distribuidora nao poderd aplicar, 

relativo a essa fatura, os encargos estabelecidos nesta Mesalugdo. " 

"Os servigos cobrdveis, motivados pelo consumidor, sao os seguintes; 

I - vistoria de unidade consumidora; 

II - aferigdo de medidor; 

III - veriflcagao de nivel de tensao; 

IV- religagao normal; 

V~ religagao de urgencia; 

VI»emissao de segimda via de fatura. 

VII - dados de mediqdo armazenados em memoria de massa; 

VIII ~ desligamento e religagao programados; 

IX - remoqao de poste; 

X - remogdo de rede; e 

Se o consumidor comuniear o nao-recebimento da fatura antes do seu 

vencimento, nao deve ficar sujeito a cobrancas, tais como a emissao de segunda via, 

pois ha o grande risco de que os consumidores sejam penalizados por uma falha 

operacional da empresa. 
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Sugestao: A empresa nab devera poder cobrar a emissao de segunda via de fatura caso 

o consumidor comunique o nao recebimento antes do vencimento. 

Art. 75. 

"A distribuidora poderd realizar a leitura em um periodo de ate 12 (doze) ciclos, para 

unidades consumidoras do Grupo "B" localizadas em area rural, excetopara unidades 

consumidoras pertencentes a subclasse Residenciat Baixa Renda, desde que haja 

concorddncia do consumidor." 

Nao ha justificativa para que a leitura seja efetuada em um periodo de ate 12 

cicios para unidades consumidoras em area rural. Tal acab vai de encontro com a 

informacao adequada ao consumidor sobre seu consumo e dificulta a tomada de acoes 

no sentido de buscar maior eficiencia energetica, comura quando se e mensalmente 

informado da leitura do medidor. 

Sugestao: suprimir o artigo. 

Art 83. 

"Em caso de retirada do medidor, para fins de aferigdo ou por motivo de deftciencia 

atribuivei d distribuidora, o faturamento relativo a esse periodo sera efetuada com base 

na media aritmetica dos 3 (tres) ultimos faturamentos" 

Se o medidor foi retirado e nab substituido pela distribuidora, o consumidor nao 

deve ser submetido a possivel desvantagern indevida de ter que pagar pela media dos 

tres ultimos meses, por tempo indeterminado no artigo. Com isso a empresa nao tera 

incentives em regularizar a situaqao e fazer uma cobranqa justa do consumidor. 

Sugestao: o faturamento devera ser eferuado com base nos respectivos valores minimos 

faturaveis fixados. 
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Art 87. 

"Sabre a parcela da demanda, que superar a contratada, sera aplicada a tarifa de 

ultrapassagem, caso aquela parcela seja superior aos limites de tolerdncia de 5% 

(cinco por cento)." 

Nab ha razao para dirninuir este valor para 5%. Esta reducao so prejudicara os 

consumidores. 

Sugestao: Manter o limite de tolerancia em ultrapassagem de demanda em 10%. 

Art 94. 

"Os valores minimos faturdveis, referentes ao custo de disponibilidade do sistema 

eletrica, aplicdveis ao faturamento mensal de unidades consumidoras do Grupo "B", 

serdo os seguintes: 

I - monofdsico e bifdsico a 2 (dots) condutores: valor em moeda corrente equivalente a 

30 kWk 

II - bifdsico a 3 (tres) condutores: valor em moeda corrente equivalente a 50 kWh; 

III - trifdsico: valor em moeda corrente equivalente a 100 kWh 

Paragrafo unico. Os valores minimos serdo aplicados sempre que o consumo medido 

ou estimado for inferior aos referidos neste artigo, nao sendo a diferenca resultante 

ohjeto de futura compensacdo." 

Ate hoje nao houve nenhuma comprovacSo de que o custo de rnanutencao da 

rede seja equivalente a 30 kwh ou SO kwh, portanto nao ha sentido em onerara o 

consumidor com um valor minimo caso ele nab tenha consumido. 

Sugestao: Eliminacao ou pelo menos reducao do valor minimo. 
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Art 95, 

''Enquanto perdurar a suspensdo do fornecimento prevista nesta Resoluqao por mais de 

um ciclo de fornecimento, a distribuidora devera emitir fatura de acordo com o 

seguinte criteria: 

I - faturar o valor minimo para o Grupo "B e 

>> 

A cobranea de urn valor minimo enquanto perdurar o corte trata-se de proposta 

absurda e caraeteriza uma dupla punicao ao consumidor: o corte e o aumento de sua 

divida. Alem disso, o consumidor sera obrigado a pagar por um servico que nao estara 

dispom'vel. Inaugura-se os juros sobre juros da fatura de energia eletrica. 

Sugestao: supressao do artigo. 

Art 99 

"§ 9* No momenta da suspensdo do fornecimento na unidade consumidora o 

consumidor apresentar a quitaqao de debito, a distribuidora nao suspenderd o 

fornecimento caso haja anuencia format do mesmo de pagamento do serviqo de 

religagao normal, em face da caracteristica do serviqo realizado ". 

Se o consumidor tiver pago o debito, nao ha sentido era a distribuidora cobrar a 

taxa de religacao. Nao deve ser cobrada a religacab se a suspensao do serviqo se deu por 

inadimptencia. Isso porque a propria suspensao caracterizou-se como punicao ao 

consumidor pela inadimplencia, e faze-lo pagar pelo restabelecimento do servico seria 

uma dupla punicao pelo mesmo fato. Alem disso, nao sac poucos os casos em que ha o 

envio de uma equip© para realizar o corte devido a problemas do sistema de informacao 

da empresa, que nab registrou corretamente o pagamento. A empresa deve arcar com a 

sua falha em nao computar tempestivamente o pagamento antes de enviar a equipe, 

senao isso implica em uma puniqao ao consumidor mesmo que ele ja tenha corrigido 

sua eventual falha. 
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Sugestao: Supressao desse paragrafo. Caso o consumidor comprove o pagamento ele 

nao deve arcar com nenhuma despesa. 

Art. 105. 

"A distribuidora poderd realizar o faturamento, sem efetuar a leitura, com base nos 

valores medios de consumo e/ou demanda dos 12(doze) ultimos fdturamentos. 

§ lm No ciclo de faturamento subsequente a distribuidora devera realizar o acerto da 

leitura." 

Esse paragrafo cita apenas o acerto da leitura, nao do faturamento. O acerto de 

ambos sao necessarios, pois o consumidor pode reduzir o seu consumo e, dessa forma 

ser onerado indevidamente, ao passo que a distribuidora tera seus custos diminuidos 

pelo fato de nao efetuar a leitura. 

Sugestao: fozer o acerto da medicao e devolver eventuais cobrancas excedentes na 

proxima fatura. A opcab de nao fazer leitura e da empresa e ela deve arcar com os riscos 

da escolha. 

Art 107. 

"Caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos ou nao efetuado qualquer 

faturamento, por motivo de sua responsabilidade, devera observar os seguintes 

procedimentos: 

I - faturamento a menor ou ausencia de faturamento: providenciar a cobranca ao 

consumidor das quanlias nao recebidas, Umitado ao periodo mdximo de 3 (tres) ciclos 

de faturamento. 

U - faturamento a maior: providenciar a devolugdo ao consumidor das quantias 

recebidas indevidamente, correspondentes ao periodo faturado incorretamente, 

observado o prazo de prescrigao de 36 (trinta e seis) meses estabelecido no art. 206, 

IV, da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. " 
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A devolucao de valores cobrados a mais, segundo o Codigo de Defesa do 

Consumidor (CDC), deve ser feita em dobro. 

Sugestao: seguir o CDC prevendo a devolucao em dobro de valores cobrados a mais. 

Alem disso, deve-se estabelecer como prazo para a devolucao o proximo ciclo de 

cobranca. 

Art 108. 

"Comprovada defeito no medidor ou demais equipamentos de medicao, a distribuidora 

procederd d revisao do faturamento de consumo de energia eletrica e de demanda de 

potencia, ativa e reativa excedente... " 

Caso o equipamento apresente probleraas de medicao que nao tenham 

comprovadamente decorrido de interferencia indevida do consumidor, se entende que 

ele nao deve ser onerado. A distribuidora deve buscar sempre a eficiencia e a 

atualizacao de seus equipamentos para fazer cobrancas justas, e o artigo vai no sentido 

oposto a esse objetivo. Tambem e mjustificavel que falhas tecnicas da operaeao da 

distribuidora possam ser repassadas as tarifas, fato que embasa a proposta de mudanca. 

Art 110. 

"§ 1° A comunieacdo sera por escrita, especifica e com entrega comprovada de forma 

individual ou impressa em destaque na propria fatura, observando-se o prazo minimo 

de 15 (quinze) dias, devendo informar o prazo para encerramento das relaqdes 

contratuais, conforme alinea ubn do inciso I do art 66, assim como da cobranca do 

custo de disponibilidade para unidades consumidoraspertencentes ao Grupo UB" e da 

eventual cobranca da demanda contratada ao Grupo "A ". " 

A comunicacab com o consumidor deve ser sempre clara e explicita, ainda mais 

quando se trata do possivel corte de um servico essencial como a energia eletrica. 

Sugestao: a comunicacao devera ser por escrito, especifica e com entrega comprovada 

de forma individual E impressa em destaque na propria fatura. 
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Art 113. 

"Na hipotese de atraso no pagamento de fatura emitida pela distribuidora, sem 

prejuizo da legislacao em vigor, sera cobrada multa limitada ao percentual de 5% 

(cinco por cento), assim como juros mensais de 1% (um por cento), calculado pro rata 

dia." 

A muita de 5% e mjustiflcavel frente a legislacao atual ~~ como CDC e o Codigo 

Civil ~ e as decisSes judiciais, Caracteriza uma ilegalidade. 

Sugestao; manter a multa em 2%. 

Art. 115. 

Caso o consumidor potencialmente livre permaneca inadimplente de mais de uma 

fatura mensal em um periodo de 12 (doze) meses consecutivos, no contrato de 

fornecimento ou em algum dos referidos no art. 2o desta Resoluqao com a 

concessionaria ou permissiondria de distribuicdo, esta poderd exigir apos previa 

comunicaqdo formal que o mesmo, para continuar utilizando-se do serviqo de 

distribuiqao, esteja adimplente com o(s) referido(s) contrato(s) ou com contrato(s) de 

compra de energia firmado(s) com outro(s) agente(s) vendedor(es), mantendo os 

mesmos montantes de demanda e/ou energia eletrica contratadas anteriormente ou, 

caso menor, sob anuencia da ANEEL 

O caput do artigo nao clarifica a idela de saida forcada do consumidor 

inadimplente do mercado cativo da concessionaria. A regulamentacao proposta 

extrapola os limites do p. 1°, do art. 24, da Lei 10848/04, ao exigir a adimplencia do 

consumidor junto a outro agente vendedor. 

Art 118. 

"Constatada a ocorrencia de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade 

nao Ike seja atribuivel e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de nao ter havido qualquer faturamento, a distribuidora adotard as seguintes 

providincias: 
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/ - emitir o "Termo de Ocorrincia de Irregularidade", em formuldrio propria de 

acordo com o grupo de consumo, elaborado a partir do modelo em anexo a esta 

Resolugdo; 

§5°0 relatorio de avaliagao tecnica do medidor e/ou demais equipamentos de medigdo 

devera ser realizado em local, data e hora informados com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedencia ao consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar 

pessoalmente ou por meio de representante nomeado ou delegado do Conselho de 

1! 

Esse artigo trata de siruacao que implica na imputacao de crime ao consumidor 

e, como qualquer acusacab, exige cuidado. A informacao sobre os direitos e 

procedimentos que o consumidor pode adotar em sua defesa constitui-se em elemento 

fundamental para o tratamento adequado dessas situacoes. 

Sugestao: (a) obrigar a distribuidora a entregar, juntamente com o TOI (Termo de 

Ocorrencia de Irregularidade), material explicativo e claro sobre os direitos e 

procedimentos que o consumidor pode adotar em sua defesa. Entendemos que tais 

explicacdes devem constar do modelo de TOI que a ANEEL estabelecer; (b) no §5° 

incluir a possibllidade do consumidor designar representante da agencia reguladora, se 

desejar. 

Art. 121. 

"Para fins de revisao de faturamento o periodo de duracda devera ser determinado 

tecnicamente ou pela andlise do histdrico dos consumos de energia eletrica e/ou 

demandas de potencia, respeitados os limites instituidos neste artigo. " 

A redacao nao deixa claro e nao estabelece criterios para determinar 

tecnicamente o periodo de duracao da irregularidade, deixando o consumidor sujeito a 

arbitrariedades das distribuidoras. 
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Sugestao: estabelecer criterios tecnicos e Kmitar o periodo a, no maximo, seis meses, 

como forma de ineentivar a distribuidora a aperfeieoar o sen sistema de momtoramento. 

Art 128. 

"A distribuidora devera atender, a qualquer tempo, ao consumidor que exigir a 

afericao dos medidores, sendo que as eventuais variaqoes nao poderdo exceder os 

limites percentuais admissiveis na legislacao metrologica. " 

O procedimento para que o consumidor possa solicitar a afericao do 

equipamento tern um carater intimidatorio, deixando o consumidor em ciara 

desvantagem. 

Sugestao: (a) fazer o aviso com pelo menos 5 dias uteis de antecedencia, para que o 

consumidor possa programar suas atividades caso queira acompanhar a retirada do 

medidor; (b) obrigar a distribuidora a entregar documento com os direitos do 

consumidor explicitos, assim como os telefones de contato com a agenda estadual, a 

ANEEL e o orgao de defesa do consumidor da localidade. 

Art 152. ;Art 153. ;Art 154. (respectivamente) 

"A violaqdo dos prazos regulamentares para os padroes de atendimento comercial 

implicard na obrigacao da distribuidora de compensaqao ao consumidor de valor a ser 

creditado na fatura de energia eletrica no mes subsequente ao mis de apuragdo da 

violagao ou na primeira fatura, quando tratar-se de ligaqao nova. " 

"Nos casos de suspensao indevida do fornecimento de unidades consumidoras, a 

distribuidora devera efetuar a compensaqao ao consumidor afetado com valor a ser 

creditado na fatura de energia eletrica no mis subsequente d apuraqdo, considerando o 

tempo decorrido desde o hordrio do inicio do corte indevido de energia eletrica na 

unidade consumidora ate o seu completo restabelecimento,.. " 
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"Para efeito de apiicacdo de eventual penalidade, quando da viotacdo dos prazos 

regulamentares estabeleeidos para os padrdes de atendimento comercial, serdo 

consideradas as seguintes disposicoes... " 

Nab ha sentido em limitar a penalidade caso haja desrespeitos contra o 

consumidor, principalmente porque sabemos que muitos consumidores nao recebem 

essa indenizacao, tanto pelo fato de nao serem informados desse direito como por 

deficiencias na fiscalizacab da ANEEL. Alem disso, apos determinado ponto, a 

distribuidora nao tera mais interesse em apressar a solucao do problema, pois nao tera a 

sua penalidade aumentada. 

Sugestao: nao limitar a penalidade. 
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C A P I T U L O 4 

Tarifacao 

Esta etapa do trabalho visa abordar os aspectos conceituais e metodologicos das 

tarifas vinculadas aos consumidores finals de energia eletrica, com o detalhamento dos 

seus componentes e das formas de aplicaqao, bem como seus reposicionamentos 

tariiarios em funcao dos reajustes e revisoes previstos contratualmente. De modo claro, 

sao apresentados e qualificados os valores constantes das tarifas que integram, em 

ultima inst&ncia, a fatura cobrada ao consumidor [3]. 

Conceitos Baskets Sobre Tarifa De Energia Eletrica 

Os consumidores de energia eletrica pagam um valor correspondente a 

quantidade de energia eletrica consumida, no mes anterior, estabelecida em quilowatt-

hora (kWh) e multiplicada por um valor unitario, denominado tarifa, medldo em reals 

por quilowatt-hora (R$/kWh), que corresponde ao valor de 1 quilowatt (kW) consumido 

em uma hora [3]. 

Classes E Subclasses De Consumo 

Para efeito de aplicacao das tarifes de energia eletrica, os consumidores sao 

identificados por classes e subclasses de consumo. Sao elas: 

• Residential - na qua! se enquadram, tambem, os consumidores residencies de 

baixa renda cuja tarifa e estabelecida de acordo com criterios especificos; 

• Industrial - na qual se enquadram as unidades consumidoras que desenvolvem 

atividade industrial, inclusive o transporte de materia prima, insumo ou produto 

resultante do seu processamento; 

• Comercial Servicos e Outras Atividades - na qual se enquadram os servicos de 

transporte, comunicacao e telecomunicacao e outros afins; 

• Rural - na qual se enquadram as atividades de agropecuaria, cooperativa de 

eletrificaqao rural, industria rural, coletividade rural e serviqo publico de 

irrigacao rural; 

• Poder Publico - na qual se enquadram as atividades dos Poderes Publicos: 

Federal, Estadual ou Distrital e Municipal; 
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* tttttninagao Publico. - na qual se enquadra a iluminacao de ruas, pracas, jardins, 

estradas e outros logradouros de dominio publico de uso coraurn e livre acesso, 

de responsabilidade de pessoa juridica de direito publico; 

* Servico Publico ~ na qual se enquadram os services de agua, esgoto e 
saneamento; e 

* Consumo Proprio - que se refere ao fornecimento destinado ao consumo de 
energia eletrica da propria empresa de dlstribuicao [3]. 

Components Das Tarifas 

As tarifas de energia eletrica sao defmidas com base em dois componentes: 

demanda de potencia e consumo de energia. A demanda de potencia e medida em 

quilowatt e corresponde a media da potencia eletrica solicitada pelo consumidor a 

empresa distribuidora, durante um intervalo de tempo especificado norraalmente 15 

minutos e e faturada pelo maior valor medido durante o periodo de fornecimento, 

normalmente de 30 dias. O consumo de energia e medido em quilowatt-hora ou em 

megawatt-hora (MWh) e corresponde ao valor acumulado pelo uso da potencia eletrica 

disponibilizada ao consumidor ao longo de um periodo de consumo, normalmente de 30 

dias. 

As tarifas de demanda de potencia sao fixadas em reals por quilowatt e as tarifas 

de consumo de energia eletrica sao fixadas em reals por megawatt-hora (R$/MWh) e 

especificadas nas contas mensais do consumidor em reais por quilowatt-hora. 

Nem todos os consumidores pagam tarifas de demanda de potencia. Isso 

depende da estrutura tarifaria e da modalidade de fornecimento na qual o consumidor 

esta enquadrado [3]. 

Estrutura Tarifaria 

Define-se estrutura tarifaria como sendo o conjunto de tarifas aplicaveis aos 

componentes de consumo de energia eletrica e/ou demanda de potencia, de acordo com 

a modalidade de fornecimento. 

No Brasil, as tarifas de energia eletrica estao estruturadas em dois grandes 

grupos de consumidores; "grupo A " e "grupo B". 



64 

Tarifas Do Grupo A 

As tarifas do "grupo A " sab para consumidores atendidos pela rede de alta 

tensao, de 2,3 a 230 quilovolts (kV), e recebem denominacdes com letras e algarismos 

indicativos da tensao de fornecimento como seguem: 

A l para o nivel de tensao de 230 kV ou mais; 

A2 para o nivel de tensao de 88 a 138 kV; 

A3 para o nivel de tensao de 69 kV; 

A3a para o nivel de tensao de 30 a 44 kV; 

A4 para o nivel de tensao de 2,3 a 25 kV; 

AS para sistema subterraneo. 

As tarifas do "grupo A " sao construidas em tres modalidades de fornecimento: 

convencional, horo-sazonal azul e horo-sazonal verde, sendo que a convencab por cores 

e apenas para facilitar a referenda. 

a) Estrutura tarifaria convencional 

A estrutura tarifaria convencional e caracterizada pela aplicacao de tarifas de 

consumo de energia e/ou demanda de potencia independentemente das horas de 

utilizacao do dia e dos periodos do ano. A tarifa convencional apresenta um valor para a 

demanda de potencia em reals por quilowatt e outro para o consumo de energia em reals 

por megawatt-hora. 

O consumidor atendido em alta tensao pode optar pela estrutura tarifaria 

convencional, se atendido em tensao de fornecimento abaixo de 69 kV, sempre que tiver 

contratado uma demanda inferior a 300 kW. 

b) Estrutura tarifaria horo-sazonal 

A estrutura tarifaria horo-sazonal e caracterizada pela aplicacao de tarifas 

diferenciadas de consumo de energia eletrica e de demanda de potencia, de acordo com 

as horas de utilizacab do dia e dos periodos do ano. O objetivo dessa estrutura tarifaria e 

racionalizar o consumo de energia eletrica ao longo do dia e do ano, motivando o 

consumidor, pelo valor diferenciado das tarifas, a consumir mais energia eletrica nos 

horarios do dia e nos periodos do ano em que ela for mais barata. 
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Para as horas do dia sao estabelecidos dois periodos, denominados postos 

tarifarios. O posto tarifario "ponta" corresponde ao periodo de maior consumo de 

energia eletrica, que ocorre entre 18 e 21 horas do dia. O posto tarifario "fora da ponta" 

compreende as demais horas dos dias uteis e as 24 horas dos sabados, domingos e 

feriados. As tarifas no horario de "ponta" sao mais elevadas do que no horario "fora de 

ponta". 

Ja para o ano, sao estabelecidos dois periodos: "periodo seco", quando a 

incidencia de chuvas e menor, e "periodo umido" quando e maior o volume de chuvas. 

As tarifas no periodo seco sab mais altas, refletindo o maior custo de producao de 

energia eletrica devido a menor quantidade de agua nos reservatorios das usinas 

hidreletricas, provocando a eventual necessidade de complementaclo da carga por 

geracao termica, que e* mais cara. 0 periodo seco compreende os meses de maio a 

novembro e o periodo umido os meses de dezembro a abril. 

hi) Tarifa horo-sazonal azul 

A tarifa horo-sazonal azul e a modalidade de fornecimento estruturada para a 

aplicacao de tarifas diferenciadas de consumo de energia eletrica, de acordo com as 

horas de utilizacab do dia e dos periodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas de 

demanda de potencia de acordo com as horas de utilizacab do dia. Ela e aplicavel 

obrigatoriamente as unidades consumidoras atendidas pelo sistema eletrico interligado, 

e com tensao de fornecimento igual ou superior a 69 kV. 

Ater^_hoTO-^azonaj.azul tern a seguinte estrutura: 

Demanda de potencia (R$/kW): 

Um valor para o horario de ponta (P) 

Um valor para o horario fora de ponta (FP) 

Consumo de energia (R$/MWh): 

Um valor para o horario de ponta em periodo umido (PU) 

Um valor para o horario fora de ponta em periodo umido (FPU) 

Um valor para o horario de ponta em periodo seco (PS) 

Um valor para o horario fora de ponta em periodo seco (FPS) 
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htylarifa horo-sazonal verde 

A tarifa horo-sazonal verde e a modalidade de fornecimento estruturada para a 

aplicacao de tarifas diferenciadas de consumo de energia eletrica, de acordo com as 

horas de utilizacao do dia e dos periodos do ano, bem como de uma unica tarifa de 

demanda de potencia. 

A tarifa horo-sazonal se aplica obrigatoriamente as unidades consumidoras 

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

e demanda contratada igual ou superior a 300 kW, com opcao do consumidor pela 

modalidade azul ou verde. As unidades consumidoras atendidas pelo sistema eletrico 

interligado com tensao de fornecimento inferior a 69 kV e demanda contratada inferior 

a 300 kW podem optar pela tarifa horo-sazonal, seja na modalidade azul ou verde. 

A tarifa horo-sazonal verde tern a .^g^^esfautuia: 

Demanda de potencia (R$/kW): valor unico 

Consumo de energia (R$/MWh): 

Um valor para o horario de ponta em periodo umido (PU) 

Um valor para o horario fora de ponta em periodo umido (FPU) 

Um valor para o horario de ponta em periodo seco (PS) 

Um valor para o horario fora de ponta em periodo seco (FPS) [3] 

Tarifas Do Grupo B 

As tarifas do "grupo B" se destinam as unidades consumidoras atendidas em 

tensao inferior a 2,3 kV e sao estabelecidas para as seguintes classes (e subclasses) de 

consume: 

Bl Classe residencial e subclasse residencial baixa renda; 

B2 Classe rural, abrangendo diversas subclasses, como agropecuaria, cooperativa de 

eletrificacao rural, industria rural, servico publico de irrigacao rural; 

B3 Outras classes: industrial, comercial, servicos e outras atividades, poder publico, 

servico publico e consumo proprio; 

B4 Classe iluminacab publica. 
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As tarifas do "grupo B" sao estabelecidas somente para o componente de 

consumo de energia, em reals por megawatt-hora, considerando que o custo da demanda 

de potencia esta incorporado ao custo do fornecimento de energia em megawatt-hora. 

Os valores abaixo se referem as tarifas homologadas pela ANEEL, expressas na 

unidade R$/kWh (reals por quilowatt-hora) e nao contemplam tributes e outros 

elementos que fazem parte de sua conta de luz, tais como: ICMS, Taxa de Iluminacao 

Publica e Encargo de Capacidade EmergenciaL cuja cobranca foi encerrada em 22 de 

dezembro de 2005. Para as tarifas homologadas a partir de 1° de Jutho de 2005, os 

valores relativos a cobranca dos tributos PIS/PASEP e COFINS passaram a ser 

considerados tarnbem em destaque na conta de luz [3]. 

Tarifa Social De Baixa Renda 

Com base na legislacao em vigor, todos os consumidores residenciais com 

consumo mensal inferior a SO kWh, ou aqueles cujo consumo esteja situado entre 80 e 

220 kWh/mes e que comprovem inscricao no Cadastro Unico de Programas Socials do 

Governo Federal, fazem jus ao beneftcio da subvencao economica da Subclasse 

Residencial Baixa Renda. 

A tarifa social de baixa renda softe descontos escalonados do acordo com o 

consumo em reiacao a tarifa da classe residencial (Bl ) , conforme ilustra o quadro baixo: 

Quadro 1- Descontos tarifarios em funcao da faixa de consumo. 

Faixa de Consumo Desconto Tarifario (%) 

0 - 30kWh 65% 
31-100 k'Wii 40% 

101 - Limite Regional 10% 

Define-se Limite Regional como sendo o consumo maximo para o qual podera 

ser aplicado o desconto na tarifa, sendo que tal limite e estabelecido por concessionaria, 

e os valores que excederem serao faturados pela tarifa plena ( B l ) apllcada as unidades 

residenciais [3]. 
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Mecanismos de atualizacao das tarifas de fornecimento de 
energia eletrica 

As empresas de distribuicao de energia eletrica fornecem energia eletrica a seus 

consumidores com base em obrigacoes e direitos estabelecidos em um Contrato de 

Concessao celebrado com a Uniab para a exploracao do servico publico de distribuicao 

de energia eletrica na sua area de concessao. 

Quando da assinatura do Contrato de Concessao, a empresa reconhece que o 

nivel tarifario vigente, ou seja, o conjunto das tarifas definidas na estrutura tarifaria da 

empresa, em conjunto com os mecanismos de reajuste e revisao das tarifas estabelecidos 

nesse contrato, sao suficientes para a rnanutencao do seu equilibrio economico-

financeiro. Isso significa reconhecer que a receita anual e suficiente para cobrir os 

custos operacionais incorridos na prestacao do servico e remunerar adequadamente o 

capital investido, seja naquele momento, seja ao longo do periodo de concessao, na 

medida em que as regras de reajuste tern a tinalidade de preservar, ao longo do tempo, o 

equilibrio economico-financeiro inicial do contrato. 

Os contratos de concessao estabelecem que as tarifas de fornecimento possam 
ser atualizadas por meio de tres mecanismos, conforme detalhado a seguir: 

• Reajuste tarifario anual - O objetivo do Reajuste Tarifario Anual (IRT) e 

restabeleeer anuaimente o poder de compra da receita obtida pelo 

concessionario. 

• Revisao tarifaria periodica - O processo de Revisao tarifaria periodica tern 

como principal objetivo analisar, apos um periodo previamente defmido no 

contrato de concessao (geralmente de 4 anos), o equilibrio econSmico-flnanceiro 

da concessao, 

• Revisao tarifaria extraordindria - O contrato de concessao estabelece tarnbem o 

mecanismo da Revisao Tarifaria Extraordinaria (RTE), por meio do qual a 

ANEEL, podera, a qualquer tempo, por solicitacao da empresa de distribuicao e 

quando devidamente comprovada, proceder a revisao das tarifas, visando manter 

o equilibrio economico-financeiro do contrato, caso haja alteracoes 

significativas nos custos da empresa de distribuicao, incluindo as rnodificacoes 

de tarifas de compra de energia, encargos setoriais ou encargos de uso das redes 

eletricas que possam ser estabelecidos durante o periodo [3}. 
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For que a tarifa de energia e diferente em cada estado? 

Entre as decadas de 70 e 90, havla uma unica tarifa de energia eletrica em todo 

Brasii. Os consumidores dos diversos pagavam o mesmo valor pela energia consumida. 

Esse valor garantia a rernuneracao das concessionarias, independentemente de sua 

eficiencia, e as empresas nao lucrativas eram mantidas por aquelas que davam lucro e 

pelo Governo Federal. 

Essa modalidade de tarifa nao incentivava as empresas a eficiencia, pois todo o 

custo era pago pelo consumidor. Por diversas razoes - entre elas a conten£ao das tarifas 

para controle da infla9ao - a remunera9ao minima prevista para as concessionarias nao 

era atingida, gerando um circulo vicioso, com inadimplencia entre distribuidoras e 

geradoras e falta de capacidade econdmico-financeira para a realiza9ao de novos 

investimentos. Nesse contexto, surgiu a Lei n° 8.631/1993, pela qua! a tarifa passou a 

ser fixada por concessionaria. conrbrme caracteristicas especiiicas de caaa area c 

concessao. 

E, em 1995, foi aprovada a Lei n° 8.987 que garantiu o equilibrio economico-

financeiro as concessoes de distribui9ao de energia eletrica. 

Desde entao, estabeleceu-se uma tarifa por area de concessao (territorio 

geografico onde cada empresa e contratualmente obrigada a fornecer energia eletrica). 

Se essa area coincide com a de um estado, a tarifa e unica naquela unidade federative. 

Caso contrario, tarifas diferentes coexistem dentro do mesmo estado. 

Dessa maneira, as tarifas de energia refletem pecuiiaridades de cada regiao, 

como numero de consumidores, quilometros de rede e tamanho do mercado (quantidade 

de energia atendida por uma determinada infra-estrutura), custo da energia comprada, 

tributos estaduais e outros [4]. 

O que sao tributos e para que servem? 

Sao pagamentos compulsdrios devidos ao poder publico, a partir de 

determina9ao legal, e que asseguram recursos para que o Governo desenvolva suas 

atividades. No Brasii, os tributos estao embutidos nos pre90s dos bens e servi90s. Isto 

significa que nas contas de agua, luz e telefone, na compra de produtos alimenticios e 
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bens e na contratacao de servicos diversos, os consumidores pagam tributos, 

posteriormente repassados aos cotres publicos pelas empresas que os arrecadam. 

Na conta de luz estao presentes tributos federals, estaduais, e municipals. As 

distribuidoras apenas recolhem e repassam esses tributos as autoridades competentes 

pela sua cobran9a. 

A ANEEL publica, por meio de resoiu9ao, o valor da tarifa de energia, sem os 

tributos, por classe de consumo (residencial, comercial, industrial etc). Com base nesses 

valores, as distribuidoras de energia incluem os tributos (PIS, COFINS, ICMS e CIP) e 

emitem a conta de luz que os consumidores pagam [4]. 

TRIBUTOS APLICAVEIS AO SETOR ELETRICO 

Tributes Federals 

Programas de hitegracao Social (PIS) e Contribuicao para o I inanciamento da 

Seguridado Social (COFINS): cobrados pela Uniao para manter programas voltados 

ao trabalhador e para atender a programas socials do Governo Federal. A aplicacao 

desses tributos foi recentemente alterada, com elevacao no valor da conta de energia. 

Com a edi9So das Leis n° 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004, o PIS e a COFINS 

tiveram suas aliquotas alteradas para 1,65% e 7,6%, respectivamente, passando a ser 

apurados de fonna nao cumulativa. Dessa forma, a aliquota media desses tributos 

passou a variar com o volume de criditos apurados mensalmente pelas concessionarias 

e com o PIS e a COFINS pagos sobre custos e despesas no mesmo periodo, tais como a 

energia adquirida para revenda ao consumidor [4], 

Tributos Estaduais 

Imposto sobre a Circulaeao de Mercadorias e Services (ICMS): previsto no artigo 

155 da ConstitwcSo Federal de 1988, este imposto incide sobre as ope^oes relativas a 

circula9ao de mercadorias e servos e 6 de competencia dos governos estaduais e do 

Distrito Federal. O ICMS e regulamentado pelo codigo tributario de cada estado, ou 

seja, estabelecido em lei pelas casas legislatives. Por isso sao variaveis. A distribuidora 

tera a obriga9§o de realizar a cobran9a do ICMS direto na fatura e repassa-lo 

integralmente ao Governo Estadual [4]. 
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Forma De Calculo 

A concessionaria, ao receber os valores cobrados nas contas de energia, 

discrimina os tributos para recolher a Uniao a parcela referente ao PIS e a COFINS, e 

para transferir aos Estados, conforme as leis estaduais correspondentes, a parte 

equivalente ao ICMS [4]. 

Figura 14 - Forma de calculo do valor a ser cobrado do consumidor. 

Tributos Municipals 

Contribuicao para Custeio do Service de Iluminacao Publica (CIP): prevista no 

artigo 149-A da Constituigao Federal de 1988 que estabelece, entre as competencias dos 

municipios, dispor, conforme lei especifica aprovada pela Camara Municipal, a forma 

de cobranca e a base de calculo da CIP. Assim, e atribuida ao Poder Publico Municipal 

toda e qualquer responsabilidade pelos serv^os de projeto, implantacao, expansao, 

operagao e manutengao das instaiagoes de iluminacao publica. Neste caso, a 

concessionaria apenas arrecada a taxa de iluminacao publica para o municipio [4]. 

Como participar do processo de defmicao de tarifas? 

A ANEEL, para dar transparencia as suas agoes e oportunidade a sociedade de 

participar das decisoes que toma, realiza audiencias publicas com o objetivo de obter 

subsidios e informacoes adicionais para aprimorar os atos regulamentares em fase de 

elabora9ao. As audiencias, divulgadas com antecedencia em jornais, radios e cmissoras 

de TV e tarnbem na pagina da ANEEL, na Internet, sao abertas a toda sociedade. Nelas, 

os participantes, devidamente inscritos, tern o direito de manifestar-se de viva voz para 

apresentar contribuigoes e sugestoes. 

Nos casos dos reajustes tarifarios anuais, a ANEEL, em cumprimento ao 

contrato de concessao, apenas aplica uma formula especifica, razao pela qual nao se 
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realizam audiencias publicas. Entretanto, os interessados em conhecer as decisoes sobre 

os reajustes tarifarios poderao acompanbar as reuniSes da Diretoria da ANEEL, que sao 

publicas, transmitidas pela Internet [4]. 
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C a p i t u i o ^ 

CONTA DE ENERGIA E L E T R I C A 

Nesta etapa do trabalho iremos observar melhor os dados contidos na conta de 

energia eletnca, com o intuito de conhecer melhor as informacoes nela contidas, a fim 

de que o consumidor nao seja mais prejudicado pelas concessionarias por falta de 

conhecimento. 

E importante que os consumidores mantenham arquivadas suas faturas de 

energia eletrica, pois alem de serem um comprovante fiscal, elas contem informacoes 

que ao longo do tempo montam o perfil de consumo do consumidor, onde tais 

informa9oes podem ser usadas em casos de faturamentos enados no futuro. 

Veremos abaixo uns exemplos de conta simplificada de energia eletrica em 

baixa tensao: 

C O N T R I B U I C l O E M PROL DA 

SANTA CASA DE MSERICORDIA 
M e s / A n o 

M A l O t t 
Valor em Real (R$) A £% 

1.00 

j t 
* r C o n 

Autenticacao Mecanica 
_COELCE 

C ob ia iA ia A n g e l i c a do Ccar i 

N O T A F I S C A L - C O N T A D E E N E R G I A E L E T R I C A 

Ay. Barao de Studart , 291T Fortalesa-CE 
C G C 0T.04T.25V0001-T0 - CGF 06.105.848-3 

Nome/Rasao Socia l /Endere;o « 
tedro d e A l m e i d a V i t o r i o 

V o U n t t r i o s d a t i t r i a . 7 0 9 
1 4 

CPF /CGC 2 2 8 6 2 3 6 5 6 . , 6 

CGF 0 0 . 1 2 5 . 3 6 3 - 9 

A g e n d a 
0 0 1 1 

Conta Corrente 
3 1 2 3 6 1 - 6 

Data Leitura 
1 2 1 0 5 1 9 0 *5 

Data Apresentacao 
2 3 1 0 5 1 9 9 n 

C ° n & f c * 9 0 7 
i umasr ,gi Leitura Anter ior 

2 0 0 4 3 
Consu sum^d. i M e ; , Consunvjjlnclui'do Consumo Faturado 

w c o t s m o d o mts 
T a i a I I » i t a < ; a o p a b l i c i 
M i l t i • o r a r t o r i a 15 

14 
18 19 

16 

20 

1 3 6 . 0 3 
6 . 3 0 

1 5 . 5 2 

T o t a l a Paoar 

lnscric,ao da U C 1.039.134-3 

17 Histories d o Consumo 
M e s / A n o Consumo CO 

0 6 J 9 4 4 9 1 0 0 

0 5 1 9 4 5 3 1 0 0 21 
Faixa de 
Consumo 

3 0 
7 0 22 

Valor Kwh 

0 . 0 2 8 7 8 
0 . 0 6 8 5 6 23 

Base de Calculo ICMS 
1 3 6 . 0 3 

Valor I C M S f 20%) 
2 7 . 2 1 • 1 5 7 . 8 5 

Vencimento 
0 2 1 0 6 / 9 8 24 

A < i s a a o s d e b i t o d« 1 $ 1 3 9 

"25 CUENTE 

330000000018 578500310003 000000103911 349505000316 
ALrTENTICACAO NO VERSO 

iilllllllKIHIIIIIIIIIIlllllllIIIill 26 

f t COELCE 
Caafan l ia hcrgcTica do Ccar i 

Conta de 
M A I / 9 8 *J 

T o t a l a Pagar 

20 
No. de Contro le 1 1 3 9 1 3 1 9 5 0 5 0 0 0 3 1 , 

Autenticacao Mecanic; 

Figura 15 - Exemplo de conta simplificada de energia eletrica em baixa tensao 1 [71. 
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01 - Nome /Razao Social / Endereco: Dados nominais que identificam a unidade 

consumidora na Coelce; 

02 - Numero do Medidor: Identificacao serial do medidor instalado em sua residencia; 

03 - Classificacao da Unidade Consumidora: Classificacao dos estabelecimentos de 

consumo em faixas de consumo: 

. ;-:v.:"cro De rase Que Aiimenta A unidade consumidora: 
• Monofasico = c6d. 1 
• Bifasico = cod. 7 
• Trifasico = cod. 3 

C - identifica A Ciasse: 
• Residencial = c6d. 1 
• Comercial = cod. 2 
• Industrial = cod. 3 
• Kurai = cod. 4 
• Poder publico = cod. 5 
• iiuminacao pubiica = cod. 6 
• Servico publico = cod. 7 

04 - Identificacao bancaria: Identifica a unidade consumidora cadastrada em debito 

bancario automatico; 

05 - Data de leitura: Data em que e feita a leitura junto a unidade consumidora; 

06 - Data de apresentacao: Data que a conta e entregue ao consumidor; 

07 - Periodo referente a leitura: Indica periodo referente a leitura atual do medidor da 

unidade consumidora; 

08 - Leitura atual: Indica a ultima leitura do medidor; 

09 - Leitura anterior: Indica penultima leitura do medidor; 

10 - C.P.F: Identificacao do C.P.F. da pessoa fisica consumidora; 
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11- C.G.C: Identificacao do C.G.C. da pessoa juridica consumidora; 

12 - Consumo concluido: 

13 - Consumo faturado: E a soma do consumo mensal e do consumo incluido da 

unidade consumidora; 

14 - Composicao da conta: Composicao organica da conta consumos, taxas de 

iluminacao publica, multas, pendencias, etc.; 

15 - Fator de multiplicacao do medidor/constante: Identifica a intensidade de rotacao do 

medidor de energia eletrica sendo utilizada para calculo do consumo; 

16 - Consumo do mes: E a diferenca entre a ultima e a penultima leitura registrada, 

multiplicada pela constante do medidor; 

17 - N° da unidade consumidora: Numero que identifica a unidade consumidora junto a 

Coelce 

18 - Base de Calculo do ICMS: Identifica a base de calculo/aliquota/valor do imposto 

sobre a circulacao de mercadoria e servico a ser recolhido, conforme lei estadual; 

19 - ICMS: Valor do imposto sobre a circulacao de mercadoria e servico a ser 

recolhido; 

20 - Total a pagar: Valor total da conta, inclusos impostos, taxas de iluminacao publica, 

multas, pendencias e etc.; 

21 - Historico de consumo: Consumo registrado nos ultimos meses (kwh) em relacao 

dos ultimos 12 meses de consumo da unidade consumidora; 

22 - Faixa de consumo: Classificacao da unidade consumidora com relacao ao consumo 

de energia, em Kwh ; 
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23 - Valor do kwh: Valor duma unidade de kwh, em R$; 

24 - Vencimento: Data limite para apresentacao para pagamento; 

25 - Valor do debito; 

26 - Codigo de barras: Tarja que contem a identificacao da conta de energia eletrica do 

referente consumidor, utilizada em processos de automacao administrativa e bancaria; 

27 - N° de controle: Numero sequential de controle administrativo junto a Coelce; 

28 - Contribuicao filantropica: Contribuicao sazonal, passivel de escolha, nao 

obrigatoria, em prol da Santa Casa de Misericordia; 
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1 - Classificacao da unidade consumidora; 

2 - Identificacao do cliente no si sterna para fins de debito automatico; 

3 - Numero do documento para efeitos fiscais; 

4 - Energia efetivamente utilizada pela unidade consumidora; 

5 - Energia que circula continuamente entre os diversos campos eletricos e magneticos 
de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho. E cobrada de alguns 
clientes com fator de potencia abaixo de 0,92; 

6 - Numero indicador do equipamento de medicao da unidade consumidora; 

7 - Data e leitura atual do medidor; 

8 - Data e leitura anterior do medidor; 

9 - Coeficiente multiplicador utilizado para calculo do consumo mensal. Essa constante 
e estabelecida pelo fabricante de acordo com o tipo de equipamento fabricado; 

10 - (leitura atual - leitura anterior) x constante do medidor; 

11 - Intervalo entre as datas da medicao atual e anterior; 

12 - Consumo em KWh dividido pelo numero de dias; 

13 - Data de emissao da fatura; 

14 - Data prevista da entrega da fatura aos clientes; 

15 - Codigos utilizados no sistema de faturamento para definir o roteiro de leitura; 

16 - Codigo de identificacao do cliente; 

17 - Numero identificar da instalacao do cliente; 

18 - Tarifa incluindo ICMS, PIS e COFINS; 

19 - Data prevista em que o leiturista ira a unidade consumidora para fazer a leitura do 
medidor; 
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20-

Energia - Custos dos contratos de compra de energia eletrica com os agentes geradores; 

Transmissdo - Custos do servico de transmissao de energia eletrica; 

Distribuiqao - Parcela para cobrir os custos operacionais de distribuicao de energia 

eletrica; 

Encargos Setoriais - Valores para cobrir gastos com cota de combustivel, cota de 

desenvolvimento economico, Taxa Fiscalizacao ANELL, contribuicao para o Operador 

Nacional do Sistema e outros; 

Tribute - Valores referentes ao ICMS, PIS e COFINS. 

21 - Imposto Estadual aplicavel sobre a prestacao de servico; 

22 - Evolucao comparativa do consumo de energia eletrica dos ultimos 12 meses EME 
relacao ao faturamento. 

23 - Espaco para mensagens sobre faturamento e leitura. 

Figura 17 - Exemplo de fatura para grandes clientes [8]. 

Destaque para o mais importante 

O valor a pagar, o prazo de vencimento e o numero de identificacao do cliente aparecem 

agora aestacaaos nesse retanguio. aue coniem ainaa o leieione ao /uenaimenio ua 

concessionaria. 
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Cadastro do cliente 

Atendendo a nova regulamentacao do setor eletrico, a fatura traz informacoes 

detalhadas do cliente. 

Custo dos produtos e servicos 

Aqui sao discriminados os custos da concessionaria, os valores individuals e o subtotal 

a ser pago. 

Cobrancas autorizadas 

Serao listadas aqui as cobrancas autorizadas pelo cliente. Exemplo: assinaturas de 

revistas ou mensalidades de TV a cabo. 

Mensagens 

Nessa parte da fatura voce vai sempre encontrar informacoes uteis da concessionaria. 

Datas da leitura 

Para sua conferencia, sao mostradas aqui as datas da leitura anterior, do proximo 

faturamento e da apresentacao da fatura atual. 

Consumo discriminado 

Item por item, aqui sao relacionadas todas as grandezas de faturamento. 

Valores das tarifas 

Para seu controle, nesse campo voce encontra o valor em reais das tarifas vigentes, com 

o preco unitario do kWh e do kW ja acrescido do ICMS. 

Demonstrativos de tributos 

Aqui estao informacoes gerais sobre o valor do tributo, sua base de calculo e aliquota. 

Sobre a qualidade Copel 

^ i i y C r . sao miormaaos os aaaos reiacionaaos a quanaaae ao iornecimemo ae 

energia. 
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Ficha de compensacao ou canhoto 

Dependendo do valor da fatura, voce encontrara aqui uma "Ficha de Compensacao" ou 

um comprovante de pagamento tradicional. 

Comparando as faturas, vemos que alem do formato ser diferente, elas tambem 

contem diferencas com relacao a informacao que "trazem", ou seja, contendo campos 

que umas tern e outras nao, alem de faltarem informacoes importantes nas faturas, como 

por exemplo, indicar se o fator de potencia e indutivo ou capacitivo. Como podemos 

observar falta padronizacao, alem de fornecer uma maior gama de informacoes para o 

consumidor. Isso acontece tanto nas faturas dos consumidores de alta quanto com os de 

baixa, de todas as concessionarias. 

Como ja foi visto algumas sugestoes de modificacao da fatura de energia ja 

foram sugeridas no capitulo 3, com mudancas na resolucao proposta. Uma sugestao a 

ANEEL, enquanto orgao regulamentador, e que crie um modelo de fatura que seja igual 

para todas as concessionarias, e que ela apresente o maior numero de informacoes 

possiveis, para que dessa forma o consumidor nao venha mais a ser prejudicado pela 

falta de informacao, alem de compreenderem melhor sua fatura de energia. 

Outro problema identificado e a falta de um dia especifico para leitura. A 

resolucao proposta diz que: 

Art. 73. 

"A distribuidora efetuard as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) 

dias, observados o minimo de 27 (vinte e sete) e o mdximo de 33 (trinta e tres) dias, de 

acordo com o calendario respectivo. 

Pardgrafo unico. Havendo necessidade de remanejamento de rota ou reprogramaqdo 

do calenddrio, excepcionalmente, as leituras poderdo ser realizadas em intervalos de, 

no minimo, 15 (quinze) e, no mdximo, 47 (quarenta e sete) dias, devendo a modificaqao 

ser comunicada aos consumidores, por escrito, podendo ser por meio de mensagem 

especiflca na fatura de energia eletrica, com antecedencia minima de um ciclo 

completo de faturamento." 
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Este intervalo estabelecido, entre 27 e 33 dias, para leitura prejudica o 

plane]amento do consumidor com suas despesas ao longo dos meses, uma vez que esse 

intervalo representa uma variacao de +- 10% na fatura, alem do que, o consumidor fica 

"amarrado" durante esse intervalo esperando que a concessionaria realize a leitura, 

atrapalhando suas atividades, como por exemplo, uma viagem ja marcada. Tambem as 

curvas de consumo teria uma base fixa de tempo, o que seria um ponto positivo, por 

facilitar o entendimento do consumidor a respeito de tais curvas. 

Com um dia tixo para leitura o consumidor poderia se programar melhor. entao sugere-
se: 

Sugestao: Fixar o intervalo de leitura em 30 dias, onde, sendo um feriado ou final de 

semana o dia da leitura, que seja realizada a leitura no proximo dia util subseqiiente. 

Alguns consumidores, com o intuido de reduzir seus gastos com a fatura, 

solicitam reducao da demanda contratada. As concessionarias por sua vez levam um 

periodo de 180 dias para fazer tal mudanca, ora, a meu ver, esta mudanca deveria ser 

feita de imediato, uma vez que, se o consumidor fez tal solicitacao, e porque tal 

demanda esta sendo prejudicial para ele, comprometendo seu orcamento, entao nao tern 

motivo para que o consumidor aguarde esse periodo, sendo onerado 

desnecessariamente, alem de ser direito seu contratar um demanda que ele possa pagar. 

Uma sugestao a ANEEL seria regulamentar esse procedimento, para que as 

concessionarias parem de "agir de ma fe" contra os consumidores. 

Outro problema que ocorre, e a cobranca de ICMS sobre a demanda contrada. O 

ICMS deve incidir sobre o valor da energia eletrica efetivamente consumida, e nao 

sobre o valor do contrato referente a garantir demanda reservada de potencia, porque 

este nao e fato gerador de imposto. O que se percebe e uma interpretacao erronea do que 

seja DEMANDA DE POTENCIA ELETRICA, pois a mesma vem sendo equiparada, 

equivocadamente, a CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 

A sugestao proposta a ANEEL e de regulamente de forma mais clara essa 

questao a respeito da cobranca do ICMS, para as concessionarias nao se aproveitem da 

falta de clareza e ingenuidade do consumidor, para se aproveitar dele. Propor-se 

tambem que as concessionaria sejam punidas de forma mais severa por parte da 

ANEEL, com relacao a essas questoes de cobrancas indevidas por parte das 
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concessionarias, pois o que se percebe e que sempre os consumidores saem 

prejudicados. 

Conhecer as tarifas e importante, pois com isso o consumidor fica informado 

sobre o quanto esta pagando em sua fatura. Tambem e importante para o setor de 

investimentos, saber em que estado o preco da energia e mais baixo, possibilitando 

melhores investimentos. Vemos a seguir uma tabela com as tarifas residenciais vigentes 

[221: 

Quadro 2- Tarifas Residenciais Vigentes. 

Sig la C o n c e s s i o n a r i a 31 - R e s i d e n t i a l 
( R $ / k W h ) 

Vigenc ia 

UHENPAL Usina Hidro Eletrica Nova Palma Ltda. 0,43662 
28/12/2007 

ate 
27/12/2008 

12/09/2007 
ate 

11/09/2008 
CHESP Companhia Hidroeletrica Sao Patricio 0,41372 

28/12/2007 
ate 

27/12/2008 

12/09/2007 
ate 

11/09/2008 

CELTINS Companhia de Energia Eletrica do Estado 
do Tocantins 0,41057 

04/07/2008 
ate 

03/07/2009 

AMPLA Ampla Energia e Servicos S/A 0,39886 
15/03/2008 

ate 
14/03/2009 

EMG 
Energisa Minas Gerais - Distribuidora de 

Energia S.A. 0,39565 
18/06/2008 

ate 
17/06/2009 

HIDROPAN Hidroeletrica Panambi S/A. 0,38419 
29/06/2008 

a t e 
28/06/2009 

CEMAR Companhia Energetica do Maranhao 
(Inter l igado) 0,37708 

28/08/2007 
ate 

27/08/2008 

COOPERALIANCA Cooperativa Alianca 0,37655 
07/02/2008 

ate 
06/02/2009 

DEMEI Departamento Municipal de Energia de I j u i 0,37217 
29/06/2008 

ate 
28/06/2009 

ENERSUL Empresa Energetica de Mato Grosso do Sul 
S/A. (Inter l igado) 0,36768 

08/04/2008 
ate 

07/04/2009 

SULGIPE Companhia Sul Sergipana de Eletricidade 0,36712 
14/12/2007 

ate 
13/12/2008 

28/08/2007 
ate 

27/08/2008 
CEPISA Companhia Energetica do Piaui 0,36160 

14/12/2007 
ate 

13/12/2008 

28/08/2007 
ate 

27/08/2008 

CLFM 
I 
Companhia Luz e Forca Mococa 0,35954 

03/02/2008 
ate 

02/02/2009 

CEMIG-D CEMIG Distribuigao S/A 0,35905 
08/04/2008 

ate 
07/04/2009 

19/04/2008 
ate 

18/04/2009 
RGE Rio Grande Energia S/A. 0,35811 

08/04/2008 
ate 

07/04/2009 

19/04/2008 
ate 

18/04/2009 



ELETROCAR Centrais Eletricas de Carazinho S/A. 0.35717 29/06/2008 
ate 

28/06/2009 

CPEE Companhia Paulista de Energia Eletrica 0,35636 
03/02/2008 

a t e 
02/02/2009 

COELCE Companhia Energetica do Ceara 0,35233 
22/04/2008 

ate 
21/04/2009 

CERON Centrais Eletricas de Rondonia S/A. 0,35078 
30/11/2007 

ate 
29/11/2008 

MUX-Energia Muxfeldt Marin & Cia. Ltda 0,34943 
29/06/2008 

ate 
28/06/2009 

CELPE Companhia Energetica de Pernambuco 0 ,34781 
29/04/2008 

a t e 
28/04/2009 

FORCEL Forga e Luz Coronel Vivida Ltda 0,34369 
26/08/2007 

a t e 
25/08/2008 

ELFSM Empresa Luz e Forga Santa Maria S/A. 0,34238 
07/02/2008 

ate 
06/02/2009 

CEAL Companhia Energetica de Alagoas 0,34190 
28/08/2007 

ate 
27/08/2008 

EFUC Empresa Forga e Luz Joao Cesa Ltda 0,34137 
30/03/2008 

ate 
29/03/2009 

IENERGIA Iguagu Distribuidora de Energia Eletrica 
Ltda 0,33625 

07/08/2007 
a t e 

06/08/2008 

CEMAT Centrais Eletricas Matogrossenses S/A. 
(Inter l igado) 0,32511 

08/04/2008 
ate 

07/04/2009 

CENF Companhia de Eletricidade Nova Friburgo 0,32434 
18/06/2008 

ate 
17/06/2009 

CSPE Companhia Sul Paulista de Energia 0,32384 
03/02/2008 

ate 
02/02/2009 

COELBA Companhia de Eletricidade do Estado da 
Bahia 0,31828 

22/04/2008 
ate 

21/04/2009 

DMEPC Departamento Municipal de Eletricidade de 
Pogos de Caldas 0,31641 

28/06/2008 
ate 

27/06/2009 

CLFSC Companhia Luz e Forga Santa Cruz 0,31399 
03/02/2008 

ate 
02/02/2009 

ELETROACRE Companhia de Eletricidade do Acre 0,30891 
30/11/2007 

ate 
29/11/2008 

Boa Vista Boa Vista Energia S/A 0,30330 
01/11/2007 

ate 
31/10/2008 

EFLUL Empresa Forga e Luz Urussanga Ltda 0,30225 
30/03/2008 

ate 
29/03/2009 

LIGHT Light Servigos de Eletricidade S/A. 0,30180 
07/11/2007 

ate 
06/11/2008 

CEEE-D Companhia Estadual de Distribuigao de 
Energia Eletrica 

0,30071 
25/10/2007 

ate 
24/10/2008 

CELESC-DIS Celesc Distribuigao S.A. 0,30017 
07/08/2007 

ate 
06/08/2008 
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cLEKTRO 0,29865 
27/08/2007 

ate 
26/08/2008 

EEB Empresa Eletrica Bragantina S/A. 0,29684 
10/05/2008 

ate 
09/05/2009 

CELG-D Celg Distribuigao S.A. 0,29353 
12/09/2007 

ate 
11/09/2008 

CELB Companhia Energetica da Borborema 0,29019 
04/02/2008 

ate 
03/02/2009 

COCEL Companhia Campolarguense de Energia 0,28972 
24/06/2008 

ate 
23/06/2009 

ESCELSA Espirito Santo Centrais Eletricas S/A. 0,28916 
07/08/2007 

ate 
06/08/2008 

EDEVP Empresa de Distribuigao de Energia Vale 
Paranapanema S/A 0,28549 

10/05/2008 
ate 

09/05/2009 

JARI Jari Celulose S/A 0,28408 
15/07/2008 

ate 
17/07/2009 

COSERN Companhia Energetica do Rio Grande do 
Norte 0,28180 

22/04/2008 
ate 

21/04/2009 

CER Companhia Energetica de Roraima 0,28066 
01/11/2007 

ate 
31/10/2008 

CEAM Companhia Energetica do Amazonas 0,27847 
01/11/2007 

ate 
31/10/2008 

CPFL-Paulista Companhia Paulista de Forga e Luz 0,27640 
08/04/2008 

ate 
07/04/2009 

ENERGIPE Empresa Energetica de Sergipe S/A. 0,27606 
22/04/2008 

ate 
21/04/2009 

CPFL- Piratininga Companhia Piratininga de Forga e Luz 0,27464 
23/10/2007 

ate 
22/10/2008 

1 

MANAUS-
ENERGIA 

Manaus Energia S/A 0,27322 
01/11/2007 

a t e 
31/10/2008 

CFLO Companhia Forga e Luz do Oeste 0,27122 
03/02/2008 

ate 
02/02/2009 

CELPA Centrais Eletricas do Para S/A. 
(Inter l igado) 0,26786 

07/08/2007 
ate 

06/08/2008 

BANDEIRANTE Bandeirante Energia S/A. 0,26782 
23/10/2007 

ate 
22/10/2008 

ELETROPAULO 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 

Sao Paulo S/A 0,26729 
04/07/2008 

ate 
03/07/2009 

CNEE Companhia Nacional de Energia Eletrica 0,26633 
10/05/2008 

a t e 
09/05/2009 

AES-SUL AES SUL Distribuidora Gaucha de Energia 
S/A. 

0,26362 
19/04/2008 

ate 
18/04/2009 

COPEL-DIS Copel Distribuigao S/A 0,26067 
24/06/2008 

ate 
23/06/2009 
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CJE Companhia Jaquari de Enerqia 0,25250 03/02/2008 
ate 

02/02/2009 

CE6-DI5 CEB Distribuigao S/A 0,25162 
26/08/2007 

ate 
25/08/2008 

CAIUA-D Caiua Distribuigao de Energia S/A 0,22703 
10/05/2008 

ate 
09/05/2009 

CEA Companhia de Eletricidade do Amapa 0,19905 
30/11/2007 

ate 
29/11/2008 

Da Disponibilidade 

Mesmo se o consumidor nao usa a energia eletrica por um determinado periodo, 

quando viaja de ferias, por exemplo, a distribuidora cobra o valor minimo na fatura. Isso 

ocorre porque a empresa tern que manter seu sistema eletrico e sua estrutura de 

atendimento em perfeito funcionamento para que o consumidor possa utilizar a energia 

no momento em que desejar. Ou seja, mesmo que o interruptor nao seja acionado, deve 

ser mantida em estado de prontidao toda a rede eletrica para atendimento a unidade 

consumidora. E o chamado custo de disponibilidade, presente nas tarifas aplicaveis ao 

faturamento de unidades consumidoras atendidas em baixa tensao de fornecimento. 

A Resolucao 456/2000 da ANEEL estabeleceu os valores minimos para cada 

perfil de unidade consumidora residencial. Para as unidades monofasicas e bifasicas 

com dois condutores, o valor em moeda corrente sera o equivalente a 30 kWh, mesmo 

que nao haja consumo. Para as unidades bifasicas a cobranca minima sera equivalente a 

50 kWh, e para as unidades trifasicas o valor corresponded a 100 kWh. 

Para que esse valor nao seja cobrado, o consumidor tern a opcao de solicitar a 

concessionaria o desligamento da sua unidade consumidora da rede de distribuicao. 

Entretanto, quando decidir restabelecer o consumo de energia, tera que pagar uma taxa 

para a execucao do religamento da rede [4]. 

O Que Fazer Para Reduzir A Conta De Luz? 

ANEEL 

• Avaliar a possibilidade de reduzir o nivel de qualidade exigido da concessionaria 

para prestacao do servico de distribuicao de energia eletrica, ja que o grau de 

qualidade e proporcional ao montante de investimentos requeridos. Ou seja, para 

se ter energia de melhor qualidade, e necessario maior volume de recursos 
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aplicados. Vale ressaltar que os investimentos ja realizados deverao ser 

admitidos e os novos poderao ser planejados e implementados sob a nova 

orientacao. 

Congresso Nacional 

• Reduzir o numero e o valor dos encargos setoriais e dos tributos federals que 

incidem sobre a tarifa de energia eletrica. 

ESTADO 

• Diminuir a aliquota do ICMS incidente sobre o servico de energia eletrica. 

Municipio 

• Abaixar o valor da Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica (CIP). 

Concessionaria 

• Reduzir perdas comerciais; 

• Aumentar a fiscalizacao para coibir adulteracao de medidores; 

• Usar novas tecnologias para evitar furto de energia e fraudes. 

Consumidor 

• Adotar atitudes para reducao do consumo de energia eletrica 
• Denunciar a empresa quando houver suspeita de furto e fraude [4] 
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Capituio o 

Das llegalidades E Falta De Etica Por Parte Das Concessionarias 

Como sabemos as concessionarias nao operam de forma totalmente correta, seja 

por falta de informacao, de organizacao, ou ate mesmo de etica, onde muitas vezes o 

consumidor sai prejudicado pela "sede" de lucros por parte das concessionarias. 

Visando alertar os consumidores sobre algumas praticas irregulares das 

concessionarias, veremos a seguir alguns dos problemas que podem ocorrer, assim o 

consumidor pode ficar melhor informado sobre essas praticas, fazendo valer seus 

direitos, e evitando ser prejudicado desnecessariamente [17]. 

Interpretacao da Legislacao 

Como a muito temos visto, a interpretacao da legislacao do setor eletrico por parte 

das concessionarias, muita vezes deixa a desejar, onde o que vemos na pratica e 

diferente do que esta escrito. 

Um exemplo deste fato e a cobranca da tarifa emergencial nos valores das faturas 

de energia, onde o valor do encargo de capacidade emergencial e estabelecido pela 

ANEEL em R$/KWh, excluindo-se dessa cobranca os consumidores de baixa renda. 

Esse encargo destina-se a ratear os custos provenientes da contratacao de capacidade de 

geracao e potencia. 

Isto se deu atraves da resolucao 71/02, que reverte os custos da crise energetica ao 

consumidor. Por parte de algumas concessionarias, esta cobranca e feita de forma 

efetiva, sempre que observado um excesso de energia reativa no sistema, quando, no 

entanto, dever-se-ia apenas ser tarifado, segundo o consumo individual verificado de 

energia ativa, onde, na legislacao, nada se referenda com o consumo excedente de 

energia reativa. 

Outras concessionarias vao alem, fazendo incidir essa cobranca sobre o total de 

energia consumida pelo usuario, nao apenas pelo excedente de energia reativa. 

O consumidor precisa estar ciente da legislacao, para que este tipo de cobranca 

indevida nao ocorra, ou se vir a ocorrer, saber onde buscar meios legais para ser 

ressarcido, assim como, deve haver uma maior fiscalizacao as concessionarias, por parte 

dos orgaos reguladores [17]. 
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Fator de Potencia 

Um erro que pode acontecer por parte da concessionaria, e quando da cobranca da 

energia reativa consumida, onde se aplica erroneamente na constante de faturamento, a 

constante de Demanda, quando o correto seria aplicar a constante de Canal, que e quatro 

vezes menor. 

A verificacao deste erro e feita observando-se na fatura se as grandezas UFER 

(Unidade de Faturamento de Energia Reativa) e UFDR (Unidade de Faturamento de 

Demanda Reativa) sao iguais a constante de canal, e nao a constante de demanda [17]. 

Qualidade do Fornecimento de Energia Eletrica 

Com o passar do tempo, e normal que os equipamentos utilizados pelas 

concessionarias percam sua eficiencia, e isso pode acarretar ma qualidade no 

fornecimento de energia eletrica. 

Este e um problema frequente, e quando ocorre, muitas vezes as concessionarias 

nao querem admiti-lo, ou nao fornecem explicacoes exatas sobre o mesmo. 

A legislacao que trata da qualidade do fornecimento de energia e a Resolucao 505, 

de 26 de novembro de 2001, e e importante que o consumidor tenha conhecimento dela. 

Os indicadores nela mencionados possibilitam mensurar o desempenho dos sistemas de 

energia eletrica. 

Persistindo as reclamacoes por parte do consumidor, cabe a concessionaria 

instalar equipamentos para comprovar a qualidade do fornecimento, mas muitas vezes 

as informacoes passadas nao conferem com a realidade, ja que a empresa nao ira admitir 

que o servico prestado seja de ma qualidade, pois o nome da empresa esta em "jogo", 

entao se sugere que seja contratada uma empresa de consultoria para realizar essa 

verificacao. 

Confirmado o problema, cabe a empresa de consultoria contratada reivindicar a 

concessionaria todos os prejuizos sofridos pelo consumidor [17]. 

Faturamento Estimado 

Em caso de retirada do equipamento de medicao por periodo de ate trinta dias, por 

parte da concessionaria, o faturamento relativo a esse periodo sera efetuado com base na 

media aritmetica de ultimos tres faturamentos, assim estabelece a Resolucao 456/00, em 
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seu artigo 57. Caso o periodo uitrapasse os trinta dias, o faturamento devera ser efetuado 

com base nos respectivos valores minimos faturaveis ou no valor da demanda 

contratada. 

Algumas concessionarias descumprem essa resolucao, estimando a fatura do 

cliente, quando de um periodo superior a trinta dias, pela media aritmetica de alguns 

meses anteriores a retirada do equipamento. 

Este tipo de cobranca e abusivo, uma vez que nao esta prevista como manda a 

legislacao [17]. 

Constante de Faturamento 

A fatura de fornecimento e baseada no consumo de energia eletrica, identificado 

atraves da diferenca de leitura atual e anterior, multiplicado pela constante de 

faturamento. 

Muitas vezes o consumo, a demanda, e o reativo excedente apontados nao 

conferem com as constantes indicadas, o que pode fazer com que o consumidor, que 

poderia contratar uma demandar menor, acabe tendo que contratar uma demanda maior. 

Para verificar esse tipo de erro, subtraem-se os pulsos atuais dos pulsos anteriores, 

multiplicando pela constante indicada, verificando se o valor de consumo, demanda, e o 

reativo excedente, sao os apontados [17]. 

Vigencia dos Contratos 

A Resolucao 456/00, de 29 de novembro de 2000, em seu artigo 23, estabelece 

que o prazo do contrato de energia eletrica deve ser de 12 meses, exceto quando houver 

acordo diferente entre as partes. 

Algumas vezes a concessionaria estabelece contratos com prazos maiores a 12 

meses, sendo muito desvantajoso esse tipo de acordo para o consumidor, uma vez que o 

mesmo fica preso a concessionaria por longos periodos, sem poder modificar os termos 

do documento durante este periodo. Observe que, se com o passar do tempo o 

consumidor passar a nao aceitar algum termo do contrato, o mesmo tera que esperar um 

longo tempo ate poder renegociar o contrato de fornecimento de energia, que muita 

vezes possui clausulas abusivas, e que o consumidor, por desconhecer a legislacao, 

acaba por aceitar tais termos. Este fato se complica, uma vez que os consumidores 

dificilmente cancelarao seus contratos, tendo em vista que as multas sao altas, portanto 
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se aconselha que, ao aceitar um contrato, o consumidor escolha periodos de tempos nao 

muito longos (12 meses ou menos). Tambem e muito importante estar ciente de todas as 

clausulas do contrato para nao sofrer abusos por parte da concessionaria [17]. 

Troca de Relacao de Equipamento 

A concessionaria pode disponibilizar diversos tipos de equipamento de medicao 

diferentes, que serao montados de acordo com a disponibilidade de equipamento, custo, 

entre outros fatores, onde para cada conjunto de medicao teremos que ter uma constante 

de faturamento diferente, calculada de acordo com as caracteristicas do conjunto. 

Muitas vezes, ao substituir o conjunto de medicao por outro, a concessionaria nao 

realiza o devido ajuste na constante de faturamento, cobrando indevidamente o 

consumidor, onde dificilmente este tipo de erro sera detectado sem uma vistoria tecnica 

especial izada. 

Caso o consumidor note que seu faturamento passou a ser maior apos a troca do 

equipamento, se sugere que uma empresa especializada seja contratada para verificar o 

conjunto de medicao [17]. 

Suspensao do Fornecimento de Energia Eletrica 

Suspensao do fornecimento de energia ocorre frequentemente por parte da 

concessionaria, seja por falta de pagamento, defeito no equipamento de medicao, 

manutencao da rede de distribuicao, entre outros. 

O consumidor ao aceitar o contrato, contrata uma demanda de energia referente a 

30 dias de fornecimento, entao o correto seria deduzir dessa demanda o tempo em que o 

fornecimento foi suspenso, o que nao ocorre, ou seja, o consumidor tern direito a um 

desconto em seu faturamento, referente o tempo que passou sem fornecimento. 

Imagine o quanto as concessionarias lucram se juntarmos todos os caos de 

consumidores que sao cobrados diariamente dessa maneira, onde, a meu ver, essa 

cobranca e indevida, pois o consumidor paga por aquilo que nao recebeu. E preciso que 

os consumidores estejam cada vez mais atentos as cobrancas que recebem, a fim de 

pagar apenas o que lhe e devido [17]. 
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Leitura do display e memoria de massa 

A concessionaria dever realizar as leitura em intervalos de tempos de 

aproximadamente 30 dias, nao inferiores a 27 dias, nem superiores a 33 dias. 

Muitas vezes o valor fixado no display nao tern correspondido com o valor da 

memoria de massa, contida nos medidores, assim havendo essa diferenca, as 

concessionarias calculam seu faturamento de forma indevida, calculando com base em 

valores que nao estao corretos, alem do cliente ficar sem saber qual dos valores das 

leituras esta correta, ou se ambas estao erradas, sendo assim lesado caso nao note esse 

problema. 

E importante que o cliente esteja sempre ciente do procedimento usado pela 

concessionaria em seu faturamento, alem de acompanhar regularmente todas as leituras 

[17]. 

Valores incorretos em equipamento eletronicos 

Com o aumento da tecnologia, cada vez medidores eletronicos tem sido 

utilizados, e o que pode vir a ser um benefico tambem pode resultar em problemas, uma 

vez que falhas nos sistema podem gerar valores incorretos. Por exemplo, uma leitura 

que normalmente seria de quatro digitos, apos uma falha no sistema, passa a ser de 

cinco digitos, ou seja, gerando uma leitura incorreta, e quern sai prejudicado e o 

consumidor, que pagara uma quantia indevida por um faturamento incorreto. 

E importante sempre estar atento aos valores das leituras realizadas por medidores 

eletronicos, verificando se o mesmo esta funcionando de forma correta [17]. 

Ultrapassagem na tarifa convencional 

A tarifa de ultrapassagem aplicada ao consumidor e tres vezes o valor da tarifa 

normal de fornecimento. Segundo o artigo 56 da Resolucao 456/00, ela incide sobre a 

parcela da demanda medida que superar a respectiva demanda contratada. 

Os contratos realizados antes da Resolucao nao possuem clausulas mencionando 

tal tarifa, que passou a ser cobrada logo apos o advento da Resolucao sem qualquer 

informacao e aviso, por parte das concessionarias. 

O que vemos sao as concessionarias se aproveitando da falta de informacao por 

parte dos clientes, a respeito das mudancas na legislacao, para realizar cobrancas 
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indevidas, abusivas, ou sem etica, sem respeitar o que determina a lei, e privando o 

consumidor de informacoes importantes [17]. 

Demanda contratada igual a superior a 300kW 

Determina a Resolucao 465/00, que consumidores com demanda igual ou superior 

a 300kW sao obrigados a migrar para a estrutura tarifaria horo-sazonal, com aplicacao 

da tarifa azul ou verde. A legislacao anterior determina que a demanda tern que ser igual 

ou inferior a 500kW. 

Muitas empresas desconhecendo essa mudanca na legislacao, nao migraram para a 

tarifa horo-sazonal azul ou verde, passando a ter cobrancas maiores por parte das 

concessionarias, que por sua parte, deveria prestar um maior esclarecimento ao 

consumidor, trabalhando de forma etica, e evitando que o mesmo fosse onerado sem 

necessidade, possibilitando que ele pudesse se valer da melhor tarifa para sua real 

necessidade [17]. 

Codigos de leitura e de medicao de energia eletrica 

Estabelece os artigos 64 e seguintes, da Resolucao 456/00, que a cobranca de 

energia e demanda reativas excedentes deve ter como base o periodo hora a hora, ou 

seja, a cada intervalo de 60 minutos e calculado o indice do fator de potencia e, estando 

ele abaixo do admissivel (f.p. = 0,92), havera incidencia de valores a titulo de UFER ou 

UFDR. Essa leitura e realizada atraves da utilizacao de codigos de leitura. 

Ocorre que a cobranca utilizando esse sistema de codigos se iniciou antes mesmo 

do advento da Resolucao, por parte de uma concessionaria, acumulando desta forma 

registros anteriores dentro do sistema, acarretando, com o advento da cobranca, valores 

posteriores, os quais tinham como referenda os referidos codigos ja acumulados, 

onerando assim os consumidores [17]. 

Erros no totalizador 

Erros de faturamento no totalizador de ponta tambem podem ocorrer, seja por erro 

na leitura ou por qualquer outro motivo, com base no processo mecanico de 
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faturamento. Algumas vezes pode ser verificado que o valor pertinente ao totalizador do 

consumo no horario de ponta e muito superior a media mensal verificada. 

Isto pode ocorrer quando o faturamento e contabilizado atraves da somatoria dos 

consumos de ponta, fora de ponta e do horario reservado, onde a possibilidade de erro e 

maior do que se eles fossem verificados no codigo da totalizacao [17]. 

Mudanca de Fatura 

Estabelece o artigo 2 da Resolucao 456/00, que a fatura de energia eletrica vem a 

ser a 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. 

Visando a padronizacao das faturas, algumas concessionarias do estado de Sao 

Paulo alteraram o formulario de sua fatura. Com essa alteracao se verificou um acumulo 

nos valores de demanda e energia reativa excedente, onerando o consumidor de forma 

indevida. 

E importante estar sempre atento as mudancas de informacoes contidas nas 

faturas, a fim de evitar cobrancas indevidas [17]. 

Envio de novos contratos 

As concessionarias em constante processo de atualizacao de seus cadastros tern 

enviado novos contratos ou aditivos aos seus clientes, onde muitas vezes esses 

contratos, alegando atualizacao cadastral, vem com uma demanda contratada maior que 

ao contrato anterior. O consumidor, por falta de informacao, aceita o contrato pensando 

ser essa uma pratica normal, contratando assim uma demanda maior que a que seria 

suficiente para ele. 

O consumidor deve estar sempre atento as correspondencias enviadas pelas 

concessionarias, a fim de evitar essas praticas abusivas por parte das concessionarias, 

evitando que fatos como o citado ocorram [17]. 
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Alternativas Beneilcas Para O Consumidor 

Neste ponto do trabalho, veremos algumas alternativas que podem ser 

utilizadas pelos consumidores para economizar um pouco mais de energia eletrica, 

reduzindo assim seus custos. 

Mudanca de classe de tensao de fornecimento 

Consumidores que possuem fornecimento de energia eletrica em baixa tensao, 

quando detentores de um consumo medio superior a 15kWh, possuem potencial para 

mudar de classe de tensao de fornecimento. 

Esta mudanca pode trazer reducoes nos custos de energia, alem de contribuir na 

melhoria da qualidade do fornecimento, e menos transtornos ao cliente, ja que a rede de 

baixa tensao geralmente sofre mais problemas que a de alta. 

Essa seria uma maneira do consumidor economizar um pouco mais, e tirar um 

pouco do lucro das concessionarias, que ja e demasiadamente alto. E importante o 

consumidor conhecer todos os servicos oferecidos, para que possa escolher aquele que 

melhor se adeque as suas necessidades reais [17]. 

Migracao Tarifaria 

Com um estudo tarifario, pode-se reduzir o custo final da fatura de energia 

eletrica entre 15 e 60%, quando feito de maneira correta, isso sem nenhum gasto a mais 

para o consumidor. 

O estudo de migracao vale tanto para consumidores que estao na tarifa 

convencional quanto para os que estao na tarifa horo-sazonal verde ou azul. 

Uma das principals maneiras de se verificar a possibilidade de migracao tarifaria 

e ter o consumo, no horario de ponta, inferior a 9% em relacao ao consumo total. Esta e 

mais uma das armas que o cliente tern para economizar [17]. 
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Substituicao de Energia 

Uma boa maneira de reducao de custos seria substituir a energia fornecida pela 

concessionaria, no horario de ponta, pela energia fornecida por um gerador proprio. 

Essa substituicao seria feita diariamente, ou seja, dentro do periodo que a concessionaria 

define como o de ponta. 

Com planejamento e com a escolha de bons equipamentos no mercado, para 

fazer essa substituicao, a reducao de custos pode ser equivalente a ate 60% bruto, ou 

40%, se incluso os custos para a geracao de energia. 

Todas essas maneiras de reduzir custos sao tambem armas contra os abusos das 

concessionarias, sendo maneiras do consumidor, dentro dos seus direitos, nao serem 

onerados mais do que o que lhes sao devidos [17]. 

Da Fiscalizacao 

A fiscalizacao e um instrumento que a ANEEL e as agendas reguladoras 

estaduais conveniadas dispoem para garantir o cumprimento das obrigacoes legais e 

contratuais pelas empresas do setor eletrico. As acoes de fiscalizacao sao permanentes, 

de acordo com calendario anual fixado. Tambem sao feitas acoes eventuais, destinadas a 

fiscalizacao de fatos de grande relevancia detectados ao longo do ano. Dois importantes 

itens sao avaliados durante as fiscalizacoes da ANEEL na distribuidora: o aspecto 

economico-financeiro e a qualidade do fornecimento de energia eletrica. 

O consumidor pode contribuir para a melhoria da fiscalizacao da sua 

distribuidora ao apresentar sugestoes durante a consulta publica especifica, realizada no 

estado para discutir o Programa Anual de Fiscalizacao da Concessionaria; ao participar 

da pesquisa anual do Indice ANEEL de Satisfacao do Consumidor (IASC) e ao registrar 

suas reclamacoes na Ouvidoria da ANEEL (ligacao gratuita pelo telefone 144) ou junto 

a agenda estadual conveniada. 

Os relatorios de fiscalizacao elaborados pela ANEEL sao publicos e se 

encontram na pagina eletronica da Agenda [4]. 
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Representacao Junto A Distribuidora 

Toda concessionaria deve manter um Conselho de Consumidores de Energia 
Eletrica, como preve a Lei n° 8.631/1993. A atuacao de cada conselho visa assegurar a 
qualidade do Fornecimento de energia ao consumidor por meio da orientacao, analise e 
avaliacao das questoes relativas as tarifas e a adequacao do servico. 

Os conselheiros representam a sociedade por categoria de consumo (residencial, 
comercial, industrial, rural e poder publico) e contam com representante de orgao ou 
entidade de defesa do consumidor [4]. 

Principals Direitos E Deveres Dos Consumidores De Energia 

Direitos 

• Ter no minimo seis opcdes de data de vencimento da sua conta de energia; 

• Receber a conta de luz pelo menos 5 dias uteis antes do vencimento; 

• Ser informado em ate 30 dias sobre a solucao de uma reclamacao feita; 

• Ser restituido por eventuais prejuizos causados por falhas no fornecimento de 

energia eletrica; 

• Ser avisado com pelo menos 15 dias de antecedencia sobre o corte de energia 

por falta de pagamento; 

• Solicitar a verificacao de leitura do medidor, caso a sua conta de luz venha com 

um valor muito maior ou menor que o normal; 

• Ter a luz de volta no maximo em ate 4 horas caso tenha sido cortada 

indevidamente; 

• Ter energia restabelecida em 48 horas depois de cessado o motivo do corte; 

• Ter a disposicao um livro para reclamacoes e sugestoes em todos os postos de 

atendimento da concessionaria. 

Deveres 

• Celebrar contrato de fornecimento com a concessionaria, quando fomecera 

informacoes sobre a carga prevista. Alteracdes significativas nesta carga tambem 

devem ser comunicadas a empresa; 

• Instalar em local adequado e de facil acesso os dispositivos necessarios para 

medidor de consumo e equipamentos de protecao; 
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Manter sob sua guarda, na condicao depositario fiel e gratuito, os equipamentos 

de medicao do concessionario; 

Reformar ou substituir instalacoes eletricas intemas da unidade consumidora que 

estiverem em desacordo com as normas, especialmente em relacao aos aspectos 

de seguranca; 

Pagar pontualmente os servicos prestados pelo fornecimento da energia; 

Informar a distribuidora sobre a existencia de usuarios de equipamentos de 

autonomia limitada, vitais a preservacao da vida humana e dependentes de 

energia eletrica. Assim, o usuario passa a ter o direito de ser avisado sobre 

interrupcoes programadas. Esse aviso e obrigatorio, escrito, personalizado e com 

antecedencia minima de cinco dias uteis em rela9ao a interrup9ao, sob pena de 

multa de ate 2% do faturamento da distribuidora [4]. 
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Capitulo 7 

Qualidade Do Fornecimento, E Fator De Potencia 

O processo de monitoracao da qualidade do servico oferecido pelas 

concessionarias se baseia principalmente, na coleta e no processamento dos dados de 

interrupcao do fornecimento de energia eletrica (DEC - Duracao Equivalente de 

Atendimento e FEC - Frequencia Equivalente de Atendimento) informados 

periodicamente pelas empresas a ANEEL. Os dados sao tratados e avaliados pela 

Agenda, que verifica o desempenho das concessionarias. 

Agora, esta em implantacao o Sistema ANEEL de Monitoracao da Qualidade da 

Energia Eletrica, que dara a Agenda acesso direto e automatico as informacoes sobre a 

qualidade do fornecimento, sem que dependa de dados encaminhados pelas empresas. 

Por via teletonica, o Sistema permite imediata recepcao dos dados sobre interrupcao e 

restabelecimento do fornecimento de energia eletrica e conformidade dos niveis de 

tensao nos pontos em que os equipamentos de monitoracao estao instalados. Assim ele 

mede os indicadores da qualidade do servico prestado pelas concessionarias de energia. 

Com o Sistema, a Superintendencia de Fiscalizacao dos Servicos de Eletricidade 

- SFE faz um acompanhamento da qualidade de modo mais eficaz e, alem disso, pode 

auditar os dados fornecidos pelas concessionarias. Os indicadores calculados pelo 

Sistema sao: os de interrupcao (DEC, FEC, DIC e FIC) relativos a duracao e a 

frequencia das interrupcoes, por conjunto de consumidores e por consumidor individual; 

e os de niveis de tensao (DRP, DRC e ICC) relativos a ocorrencia da entrega de energia 

ao consumidor com tensoes fora dos padroes de qualidade deflnidos pela ANEEL. 

O DEC, FEC, DIC, FIC e DMIC, expressam quase a mesma coisa. O DEC, por 

exemplo, significa Duracao Equivalente de Interrupcao por Unidade Consumidora, e 

indica o numero de horas que o consumidor flea sem energia. E similar ao DIC, que 

quer dizer Duracao de Interrupcao por Unidade Consumidora. 

O indicador FEC (Frequencia Equivalente de Interrupcao por Unidade 

Consumidora) indica quantas vezes, em media, houve interrupcao no fornecimento da 

residencia, comercio ou industria e e semelhante ao indicador FIC, que expressa a 

Frequencia de Interrupcao por Unidade Consumidora. Por ultimo, o DMIC (Duracao 

Maxima de Interrupcao por Unidade Consumidora) que limita o tempo de cada 
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interrupcao e impede que a concessionaria deixe o consumidor sem energia por um 

periodo muito longo [11]. 

E muito importante que o consumidor se informe melhor a respeito desse 

assunto, pois tern a ver com a qualidade do servico que ele contrata. Dentro desse 

contexto, veremos um pouco a respeito das harmonicas, presentes no sistema, e que 

influencia na qualidade da energia fornecia, e tambem sobre o fator de potencia, que e 

outro ponto importante no processo de faturamento do consumidor, a que estao 

relacionados com o funcionamento adequado de equipamentos ligados a rede, e a 

funcionalidade adequada do sistema. 

Uma sugestao a ANEEL e que sejam instalados medidores de grandezas 

fazoriais na saida de todos os transformadores de distribuicao de energia, para monitora 

a qualidade em tempo real, e assim monitorar de forma mais eficiente os indicadores de 

qualidade DIC e FIC. 

Com o intuito de melhorar a qualidade do fornecimento, propoe-se tambem que 

sejam colocados dispositivos de protecao contra perda de fase no secundario dos 

transformadores de distribuicao. 

Tambem e interessante o ajuste da legislacao para que favoreca as empresas que 

se preocupam em prover meios de melhorar a qualidade da energia em suas instalacoes, 

assim como da conservacao da energia. 

Harmonicas 

Uma carga e linear quando ha uma relacao linear entre a corrente e a tensao, isto 

e, absorve uma corrente senoidal quando e alimentada por uma tensao senoidal. 

Quando essa relacao linear nao se verifica, a carga e definida como nao-linear. 

Ela absorve uma corrente nao senoidal e, portanto, correntes harmonicas, mesmo 

quando e alimentada por uma tensao puramente senoidal. Consequentemente, uma carga 

que absorve correntes harmonicas sempre apresenta uma tensao nao senoidal em seus 

terminals. 

A proliferacao dessas cargas nos equipamentos eletro-eletronicos apresenta um 

duplo problema para o sistema: sao muito sensiveis as variacoes de tensao, surtos, 

harmonicas e contribuem consideravelmente para o nivel de poluicao harmonica no 

sistema. 
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Harmonica pode ser definida como uma componente senoidal que apresenta uma 

frequencia multipla inteira da frequencia fundamental de uma onda periodica. Elas estao 

presentes nas formas de onda distorcidas criadas por cargas nao-lineares. 

Todas as funcoes periodicas nao-senoidais podem ser representadas por uma 

soma de termos nao-senoidais [4]. O primeiro desses termos e chamado de fundamental 

e, os outros, definidos como multiplas frequencias da fundamental, sao chamados de 

harmonicos. 

Em termos matematicos, a formula de Fourier pode ser representada pela 

seguinte Equacao 1.7: 

yo = valor da componente CC, geralmente nulo; 
yn = valor eficaz da componente harmonica de ordem "n"; 
w = frequencia angular da fundamental; 
Gn = defasagem da componente harmonica de ordem "n". 

A distorcao harmonica total (DHT) e um parametro que define de modo global 

a distorcao de uma quantidade alternada. Este termo tem sido usado tanto para os sinais 

de corrente como de tensao, para quantiflcar o nivel de distorcao da forma de onda com 

relacao a ideal (senoidal), a frequencia fundamental. A taxa DHT deve ser menor que 

5%. A distorcao harmonica total e dada pela Equacao (1.8): 

(1.7) 

Onde: 

V J 

Onde: 

yl e a fundamental; 

A distorcao harmonica pode causar: 

• Mau funcionamento de aparelhos que utilizam tensao como referencia, para 

gerar o controle de semicondutores, ou como base de tempo para sincronizar 

certos sistemas; 
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• Aquecimento nos condutores neutro e fase; 

• Disparos prematuros dos disjuntores devido ao aquecimento excessivo; 

• Sobreaquecimento dos equipamentos e motores. 

Na medicao de tensao e correntes contendo harmonicas exige-se equipamentos e 

tecnicas diferentes das usadas com as ondas senoidais. Pois os instrumentos sao 

sensiveis ao valor medio da senoide ou ao valor de crista, fornecendo a leitura em seu 

valor eficaz real. Porem com a existencia de harmonicos, esta relacao de valor eficaz 

real e o valor medio ou valor de crista, nao ocorre. 

Uma sugestao a ANEEL e de que sejam instalados sensores de grandezas 

harmonicas, a fim de monitorar melhor a qualidade do fornecimento com relacao a esse 

aspecto. 

Fator de Potencia 

De acordo com a Resolucao n° 456/2000, artigo 2, temos a seguinte definicao 

para fator de potencia: razao entre a energia eletrica ativa e a raiz quadrada da soma dos 

quadrados das energias eletricas ativa e reativa, consumidas num mesmo periodo 

especificado. De onde teremos: 

FP= , K M , 
^{kWlif +(*var) 2 

. . . . , . K S i r i c a ativa'. energia eieinca que poae ser conveniaa em ouira 
forma de energia, expressa em quilowats-hora (kWh). 

b) 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). 

O fator de potencia, tambem conhecido pela designacao "cosO" e classificado 

como indutivo ou capacitivo. Ele e um dos principals indicadores de eficiencia 

energetica. 

O fator de potencia indutivo significa que a instalacao eletrica esta absorvendo a 

energia reativa. A maioria dos equipamentos eletricos possui caracteristicas indutivas 
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em funcao das suas bobinas (ou indutores), que induzem o fluxo magnetico necessario 

ao seu funcionamento. Quando temos um fator de potencia indutivo, dizemos que este 

esta em atraso. 

O fator de potencia capacitivo significa que a instalacao eletrica esta fornecendo 

a energia reativa. Sao caracteristicas dos capacitores que normalmente sao instalados 

para fornecer a energia reativa que os equipamentos indutivos absorvem. O fator de 

potencia torna-se capacitivo quando sao instalados capacitores em excesso. Isso ocorre, 

principalmente, quando os equipamentos eletricos indutivos sao desligados e os 

capacitores permanecem ligados na instalacao eletrica. Quando temos um fator de 

potencia capacitivo, dizemos que este esta em avanco. 

Figura 18 - Ilustracao do fator de potencia 

O fator de potencia proximo de 1 (um) indica pouco consumo de energia reativa 

em relacao a energia ativa. Uma vez que a energia ativa e aquela que efetivamente 

executa as tarefas, quanto mais proximo da unidade for o fator de potencia, maior e a 

eficiencia da instalacao eletrica, contudo a legislacao adota como referenda o valor de 

0,92. 

Causas do Baixo Fator de Potencia 

A seguir temos algumas das causas do baixo fator de potencia: 

• Motores superdimensionados para sua necessidade de trabalho; 
• Fornos de inducao ou a arco; 
• Maquinas de tratamento termico; 
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• Maquinas de solda; 
• Nivel de tensao acima do valor nominal provocando um aumento de consumo de 

energia reativa; 
• Transformadores operando a vazio ou subcarregados durante longos periodos de 

tempo; 
• Utilizacao de grande numero de motores de pequena potencia; 
• Instalacao de lampadas de descarga (fluorescentes, de vapor de mercurio e de 

vapor de sodio); 
• Capacitores ligados nas instalacoes das unidades consumidoras horossazonais no 

periodo da madrugada. 

Um baixo fator de potencia indica que a energia esta sendo mal aproveitada pela 

empresa. Significa que grande parte da capacidade de conducao de corrente dos 

condutores utilizados na instalacao esta sendo usada para transmitir uma corrente que 

nao produzira trabalho na carga alimentada. 

ConseqQencias do Baixo Fator de Potencia 

Perdas na instalacao 

As perdas de energia eletrica ocorrem em forma de calor e sao proporcionais ao 

quadrado da corrente total. Como essa corrente cresce com o excesso de energia reativa, 

estabelece-se uma relacao entre o incremento das perdas e o baixo fator de potencia, 

provocando o aumento do aquecimento de condutores e equipamentos. 

Quedas de tensao 

O aumento da corrente devido ao excesso de energia reativa leva a quedas de 

tensao acentuadas, podendo ocasionar a interrupcao do fornecimento de energia eletrica 

e a sobrecarga em certos elementos da rede. Esse risco e, sobretudo, acentuado durante 

os periodos nos quais a rede e fortemente solicitada. As quedas de tensao podem 

provocar ainda, a diminuicao da intensidade luminosa das lampadas e aumento da 

corrente nos motores. 
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Capacidade instalada 

A energia reativa, ao sobrecarregar uma instalacao eletrica, inviabiliza sua plena 

utilizacao, condicionando a instalacao de novas cargas e investimentos que seriam 

evitados se o fator de potencia apresentasse valores bem mais altos. O "espaco" ocupado 

pela energia reativa poderia ser entao utilizado para o atendimento de novas cargas. 

Resumo das Principais Conseqiiencias do Baixo Fator de Potencia 

• Acrescimo na conta de energia eletrica por estar operando com baixo fator de 

potencia; 

• Limitacao da capacidade dos transformadores de alimentacao; 

• Quedas e flutuacoes de tensao nos circuitos de distribuicao; 

• Sobrecarga nos equipamentos de manobra limitando sua vida util; 

• Aumento das perdas eletricas na linha de distribuicao pelo efeito Joule; 

• Necessidade de aumento do diametro dos condutores; 

• Necessidade de aumento da capacidade dos equipamentos de manobra e 

protecao. 

A primeira providencia para corrigir o baixo fator de potencia e a analise das 

causas que levam a utilizacao excessiva de energia reativa. A eliminacao dessas causas 

passa pela rational izacao do uso de equipamento - desligar motores em vazio e 

redimensionar equipamentos superdimensionados. A partir destas providencias, uma 

forma de reduzir a circulacao de energia reativa pelo sistema eletrico, consiste em 

"produzi-la" o mais proximo possivel da carga, utilizando bancos de capacitores [23]. 

Como foi visto o baixo fator de potencia so vem a trazem conseqiiencias 

negativas tanto para o consumidor quanto para distribuidora. A cobranca em baixa 

tensao, na pratica, raramente ocorre, pois o fator de potencia deste tipo de unidade 

consumidora geralmente esta acima de 0,92. Nao compensa, pois, a instalacao de 

medidores de energia reativa. 
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A legislacao proposta pela ANEEL diz: 

Art. 90. 

"O fator de potencia de referenda "fr", indutivo ou capacitivo, terd como limite 

minimo permitido, para as instalacoes eletricas das unidades consumidoras, o valor de 

fr = 0,92." 

Quem descumpre esta sujeito a uma especie de multa que leva em conta o fator 

de potencia medido e a energia consumida ao longo de um mes. Para minimizar ainda 

mais o efeitos decorrentes do baixo fator de potencia, sugere-se: 

Sugestao: Que o limite minimo permitido para o fator de potencia seja de fr - 0,96. 

Outra sugestao e de que os consumidores de alta tensao sejam tarifados por 

energia reativa consumida a partir de um valor minimo, ou seja, nao utilizar o fator de 

potencia como tarifa. 

Atualmente a obrigacao da adequacao do fator de potencia recai apenas sobre o 

consumidor. As concessionarias por sua vez tambem deveriam ser obrigadas a ajudar na 

correcao do fator de potencia, uma vez que isso Ihe traz beneficios, alem de serem 

interessadas em prestar um servico de qualidade, alem do que, os transformadores 

utilizados por ela tambem sao cargas indutivas. 

A sugestao a ANEEL e que regulamente a obrigatoriedade da correcao do fator 

de potencia tambem por parte das concessionarias, assim como instalacao de medidores 

para monitorar o fator de potencia, nos proprios transformadores por elas 

disponibilizados. 

Alem do que foi dito, propor tambem a regulamentacao dos metodos para fazer 

a correcao, e que essa correcao seja feita exclusivamente sob supervisao de engenheiros, 

uma vez que isso vem sendo feito por pessoal sem nivel tecnico e formacao suficiente, 

para avaliar e dimensionar a correcao necessaria ao sistema, sendo passivel de punicao a 

quem descumprir essa regra, uma vez que esse pessoal desconhece os perigos dessa 

atividade, alem dos prejuizos causados decorrentes de uma correcao que nao foi 

dimensionada adequadamente. 
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Eficiencia Energetica E P&D 

Eficiencia energetica e uma atividade que procura otimizar o uso das fontes de 

energia. A utilizacao racional de energia, as vezes chamada simplesmente de eficiencia 

energetica, consiste em usar menos energia para fornecer a mesma quantidade de valor 

energetico. Nesse contexto, a diminuicao dos custos e a eliminacao de desperdicios sem 

perda da qualidade de seus produtos tern sido uma busca das empresas, inclusive das 

micro e pequenas. Conheca alguns programas brasileiros que apoiam Eficiencia 

Energetica: 

• Procel (Programa National de Conservacao de Energia Eletrica) - informacoes 

sobre a racionalizacao da producao e do consumo de energia eletrica. 

• Procel Info (Centro Brasileiro de Informacao de Eficiencia Energetica) -

informacoes tecnicas, publicacoes e simuladores. 

• Aneel (Agenda National de Energia Eletrica) - estudos e regulacao para 

Eficiencia Energetica. 

• Inmetro (Instituto National de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade 

Industrial) cartilhas e publicacoes do Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(PBE). O empresario tambem pode encontrar tabelas com os produtos aprovados 

no PBE e que, portanto, estao autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de 

Conservacao de Energia (ENCE) [10]. 

Uma sugestao a ANEEL e que investimentos com projeto de eficiencia 

energetica sejam realizados pelas universidades e nao pela propria concessionarias, que 

se utilizam desse recurso para venefico proprio, e que incentivar que recurso sejam 

disponibilizados pelas prefeituras, industrias e setor publico estadual e federal, nesse 

sentido. 

O termo pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou investigacao e 

desenvolvimento (I&D) tern um significado comercial importante que e independente 

da associacao tradicional com pesquisa e desenvolvimento tecnologico. 

Em geral, atividades de P&D/I&D sao conduzidas por unidades especializadas 

ou centros de pesquisa de empresas, universidades ou agendas do Estado. 
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No ambito comercial, "pesquisa e desenvolvimento" normalmente se refere a 

atividades de longo prazo e/ou orientadas ao futuro, relacionadas a ciencia ou 

tecnologia, usando tecnicas similares ao metodo cientifico sem que hajam resultados 

pre-determinados mas com previsoes gerais de algum beneficio comercial. 

Estatisticas de organizacoes voltadas para "P&D/I&D" podem expressar o 

estado de uma industria, o grau de competitividade ou a taxa de progresso cientifico. 

Algumas medidas comuns incluem: valor do investimento em pesquisa, numero de 

patentes ou numero de publicacoes de seus funcionarios. 

Valores financeiros sao boas medidas, pois eles sao continuamente atualizados, 

podem ser publicos e refletem riscos. 

Nos Estados Unidos, o valor medio destinado a pesquisa e desenvolvimento no 

setor industrial e de 3,5% das receitas. Empresas de alta tecnologia como um fabricante 

de computadores em geral gastam 7%. Qualquer empresa que investe mais de 15% e 

excecao e em geral recebe reputacao de ser uma empresa de alta tecnologia. Empresas 

que investem ou dependem muito de pesquisa e desenvolvimento costumam ser vistas 

como empresas de alto risco porque a flutuacao no lucro e bastante atipica. Em geral 

estas firmas prosperam apenas em mercados onde os clientes possuem necessidades 

extremas, como remedios inovadores (muitas vezes experimentais), instrumentos 

cientificos, mecanismos criticos para seguranca (como os usados na aviacao) e 

equipamento belico (incluindo armamentos). Estas necessidades extremas justificam o 

alto risco de falha em projetos. 

Na industria belica, por exemplo, o primeiro lote de vendas tern um custo de 

fabricacao que e 10% a 15% do valor gasto em P&D/I&D. Nesta industria, 90% dos 

projetos nao produz qualquer produto utilizavel. Ainda assim estes projetos fornecem 

informacoes vitais para que futuros projetos sejam bem sucedidos. 

Empresas de alta tecnologia exploram formas de reutilizar tecnologias 

avancadas de maneira a amortizar melhor os custos em pesquisa. Elas muitas vezes 

usam processos de fabricacao avancadas, caras certificacoes em seguranca, software 

embarcado especializado, CASE, desenhos eletronicos e subsistemas mecanicos [19]. 

Nesse sentido, uma proposta a ANEEL e que regulamente para que os 

investimentos com P&D das concessionarias sejam realizado por pesquisadores ligados 

aos procom de todos os estados, de modos a beneficiar ao consumidor de energia 

eletrica e nao ao distribuidor de energia eletrica. 
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Propor tambem, para que aja uma investigacao efetiva do uso dos recursos 

voltados para pesquisa e desenvolvimento de inovacoes, para que os mesmo sejam 

utilizados em beneficio do consumidor de energia, e nao para compra de equipamentos 

em beneficio proprio da concessionaria, como vem acorrendo. Atualmente quem define 

a pesquisa e a concessionaria e nao o consumidor. 
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Oapitulo 9 

Conclusao 

Depois de tudo que foi visto neste trabaiho, fica claro que muita coisa tern que 

mudar. Fica claro tambem que as concessionarias tern trabalhar de forma mais correta, a 

fim de que o consumidor nao seja onerado mais do que o justo, assim como as regras do 

"jogo" tern que ser revistas e atualizadas. Muitas vezes ha uma falta de vontade em 

esclarecer melhor o consumidor, tudo isso para nao perder lucros. 

Com este trabaiho os consumidores agora tern informacoes importantes para 

fazer valer melhor seus direitos, e sofrerem um pouco menos pela falta de informacao. 

Os consumidores tern que se manter sempre bem informados, e conhece a 

fundo a legislacao. 

As concessionarias devem ser melhor fiscalizadas, e sofrerem punicoes mais 

severas, para que o descaso com o consumidor acabe. 

Outros orgaos para auxilio ao consumidor devem ser criados. Uma sugestao 

seria propor a ANEEL a criacao e regulamentacao do IECONER (Instituto de Estudos 

Avancados dos Consumidores de Energia Eletrica), idealizado pelo professor Luis 

Reyes Rosales, meu orientador neste trabaiho. 

Vejo que as solucoes propostas sao de grande valia para a ANEEL, e como tal, 

devem documentadas e levadas a ela para analise, assim como aos demais orgaos 

interessados. 

A legislacao tern que sofrer revisoes frequentes, a fim de que se adeqiie 

melhor, cada vez mais, aos interesses dos consumidores e concessionarias, buscando 

sempre a harmonia entre ambos. 

Consideracoes Finais 

Este trabaiho trata apenas de alguns pontos do sistema de fornecimento de 

energia, muitos outros aspectos ainda merecem atencao, abrindo assim espaco para 

trabalhos futuros, como por exemplo, rever melhor essa questao dos medidores 

eletronicos, que sao a grande promessa de inovacao no futuro. 



Bibliografla 

- [1] ABNT. Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas. Coletanea de Normas de 
Medidores de Energia. Sao Paulo. 1984. 

- T21 ANEEL. Agenda National de Energia Eletrica. RESOLUCAO ANEEL N° 456. 
?Q H p Nnvpmhrn He 9000. 

- [3] ANEEL. Agenda National de Energia Eletrica. Tarifas de Fornecimento de 
Energia Eletrica. Brasilia, Abril de 2005. Disponivel em <http://wvvrw.aneel.gov.br>. 

- [4] ANEEL. Agenda National de Energia Eletrica. Por Dentro da Conta de i_,u-
Informacoes de Utilidade Publica. Brasilia. Marco de 2008. Disponivel em 
<http://www.aneel.gov.br>. 

- [5] ARAUJO PRADO, Norberto R. R. Tadeu. Implantacao de Sistemas de Leitura 
Automatica de Medidores de Insumos Prediais. Sao Paulo, 2002. 

- [6] ASPECTOS CRIMINAIS NO COMBATE AO FURTO DE ENERGIA 
ELETRICA E CASOS CONCRETOS. Disponivel em <http://www.funcoge.org.br/> 
Acessado em Agosto de 2008. 

\7] CONTA DE ENERGIA ELETRICA, Disponivel em 
<http://www.geocities.com/Athens/Agora/1556/medida.htm> Acesso em Agosto de 
9008 

- [8] CONTA DE LUZ - FATURA GRANDES CLIENTES, Disponivel em 
<http://www.copel.com/> Acessado em Agosto de 2008. 

- [91 CONTRIBUTES REFERENTES A AUDIENCIA PUBLICA 008/2008. 
Disponivel em < http://stoa.usp.br/ > Acessado em Agosto de 2008. 

- [101 EFICIENCIA ENERGETICA, Disponivel em <http://www.sebrae.com.br/> 
Acessado em Agosto de 2008. 

- [11] INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO, Disponivel em 
<http://www.agenciabrasil.gov.br/> Acessado em Agosto de 2008. 

http://wvvrw.aneel.gov.br
http://www.aneel.gov.br
http://www.funcoge.org.br/
http://www.geocities.com/Athens/Agora/1556/medida.htm
http://www.copel.com/
http://stoa.usp.br/
http://www.sebrae.com.br/
http://www.agenciabrasil.gov.br/


- M21 LEAL. Jose Wallineton Pereira. Sistema Comnutadorizarin de Afericao e de 

Calihracao de Medidores de Energia Eletrica. Dissertacao de Mestrado. UFPB. 
1 Q Q 7 

- n 31 LIGHT - ENTENDA SUA CONTA. Disnonivel em <htto://ww.lieht.com.br> 
Acessado em Aeosto de 2008. 

- r 141 MEDEIROS FILHO. Solon de. Medicao de Energia Eletrica. Editora 
Universitaria da UFPE. 2a Edicao. 1980. 

n 51 MEDIDORES ELETRONICOS. Disnonivel em 
<httn://wvvvv.erurx)zue.com.br/ENGEL/INGl.htm> Acessado em Aeosto de 2008. 

- T161 MEDICAO REMOTA. DisDonivel em < http://en.wikinedia.ore/> Acessado em 
Aeosto de 2008. 

- T171 OLIVEIRA COSTA. Iraoua de. A Luz do Consumidor - as concessionarias 
nao podem mais ser a ultima paiavra em energia eletrica, Editora Segmento Parma. 
9004 

- 118] PERDAS COMERCIA1S, Disponivel em < http://www.choice.com.br/> 
Acessado em Aeosto de 2008. 

[19] PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - Disponivel em 
<http://pt.wikipedia.ore/> Acessado em Aeosto de 2008. 

- [20] POWER LINE COMMUNICATIONS, Disponivel em < http://en.wikipedia.org/> 
Acessado em Aeosto de 2008. 

- [21] PROPOSTA ANEL, Disponivel em <http://www.idec.org.br/> Acessado em 
Aeosto de 2008. 

• 221 TARIFAS RESIDENCIAIS VIGENTES, Disponivel em 
<http://www.aneel.gov.br> Acesso em Agosto de 2008. 

- [23] XAVIER SANTOS, Alana Kelly. ALMEIDA MACEDO, Ana Vitoria de. 
Correcao do Fator de Potencia e Instalacao de Capacitores. Junho, 2008. 

http://en.wikinedia.ore/
http://www.choice.com.br/
http://pt.wikipedia.ore/
http://en.wikipedia.org/
http://www.idec.org.br/
http://www.aneel.gov.br

