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Resumo 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de reduzir os gastos da empresa 

Acumuladores Moura S/A com energia eletrica. Foi desenvolvido um estudo de casos, 

onde foi possivel, atraves da pesquisa e entendimento da legislacao vigente avaliar qual 

modelo de tarifacao se mostraria mais interessante para a empresa. 

Nos primeiros passos do trabalho foram feitas simulacoes mantendo a condicao 

de cliente cativo, ou seja, procurou-se encontrar vantagens para a empresa mudando 

apenas a modalidade na qual ela se encontrava, mudando algumas caracteristicas como 

a tensao de alimentacao e o tipo de fornecimento no Horario de Ponta. Neste momento a 

empresa ainda estaria ligada unicamente a Celpe. 

Em um segundo momento, foram estudadas as vantagens para a empresa caso 

houvesse a migracao para o mercado livre de energia. 

Apos algumas analises, percebeu-se que a segunda possibilidade se mostrou 

bastante vantajosa, sendo necessaria, como investimento inicial, a construcao de uma 

subestacao de 69 kV, investimento esse o qual teria seu retorno em menos de tres anos. 
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1 Introducao 

A motivacao deste trabalho surgiu devido a necessidade da reducao do impacto 

financeiro no custo da producao de baterias da Acumuladores Moura S.A., ocasionado 

pelos constantes aumentos nos gastos com energia eletrica. O setor relacionado com a 

gestao dos gastos com energia, juntamente com a participacao de dois estagiarios em 

Engenharia Eletrica, iniciou uma analise para verificar as causas e consequencias destes 

aumentos. 

Com a observacao foi possivel perceber que durante os ultimos anos houve um 

continuo aumento no valor das contas de energia eletrica. Mesmo considerando o 

aumento da producao e a inflacao, estes aumentos se mostraram muito superiores aos 

desejados para um bom desempenho da empresa no sentido de manter a 

competitividade no mercado. 

Durante este relatorio sera mostrado o desenvolvimento de um estudo 

comparativo, com o objetivo de reducao de gastos com energia eletrica. Serao, tambem, 

apresentadas informacoes complementares necessarias para o bom entendimento do 

mesmo. 

No segundo capitulo deste trabalho, iremos comentar sobre o historico do Setor 

Eletrico Brasileiro, desde a decada de 30 ate os dias de hoje. Acompanhando as 

mudancas em suas caracteristicas; a migracao do capital privado para a estatizacao das 

empresas; a mudanca do capital do setor eletrico, que era de 2/3 de capital proprio e 1/3 

de capital de terceiros, em 1974, e passou a operar com 1/3 de capital proprio e 2/3 de 

capital de terceiros em 1980; os periodos de crise e falta de investimento e a criacao do 

Mercado Atacadista de Energia Eletrica (MAE). 

Ainda neste capitulo iremos falar sobre a situacao atual do mercado de energia, 

considerando as dificuldades e as possibilidades atuais e futuras de desenvolvimento de 

novas tecnologias e de reducao de gastos atraves de mudanca de gestao. 

No capitulo seguinte, o terceiro, sera apresentado o Metodo de Estudo de Casos 

de forma superficial, considerando a exposicao de alguns estudiosos deste metodo. Sera, 

tambem, descrito o metodo utilizado para o desenvolvimento deste estudo de forma 
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mais direcionada, com informacoes especificamente relacionadas aos casos levantados 

na empresa Acumuladores Moura S.A. 

No quarto capitulo teremos uma secao relacionada a fiindamentacao teorica, com 

o objetivo de um melhor entendimento das informacoes disponibilizadas durante a 

descricao do estudo no relatorio. Os topicos comentados sao: Sistema de Tarifacao de 

Energia Eletrica, Geradores Diesel e Mercado Livre de Energia. O conhecimento previo 

dos assuntos levantados nestes topicos e de grande importancia para o devido 

acompanhamento e entendimento das informacoes expostas no restante do relatorio. 

O quinto capitulo foi utilizado para que o leitor obtivesse inicialmente uma 

familiarizacao com a situacao atual da empresa, sendo esta relacionada tanto ao sistema 

de alimentacao de energia, quanto a forma de tarifacao utilizada. Em seguida foram 

mostradas as alternativas levantadas, para que o leitor pudesse analisar as opcoes, ja 

possuindo um embasamento para acompanhar a analise realizada. 

No capitulo seguinte teremos as conclusoes geradas apos todo o 

desenvolvimento do trabalho. 



2 Setor Eletrico 

2A O Setor Eletrico Brasileiro 

No final dos anos 30, proximo ao inicio da II Guerra Mundial, houve serios 

problemas no abastecimento de energia devido a necessidade de investimento, falta de 

recursos externos e de equipamentos para importar. Em 1939, o governo criou o 

Conselho Nacional de Aguas e Energia Eletrica (CNAEE) com o objetivo inicial de 

coordenar uma politica de racionamento. 

Ate o final da decada de 40, o capital privado detinha 98% do abastecimento do 

servico de energia eletrica no Brasil. No entanto, durante o governo Dutra, nao foi dada 

a devida atencao ao planejamento do setor de infra-estrutura, forcando alguns governos 

estaduais a atuarem no setor. 

A participacao do governo federal teve inicio com a criacao da CHESF, em 

1945. 

Em 1960, o setor de energia eletrica enfrentou graves problemas de 

financiamento, devidos basicamente a questoes tarifarias, fiscais e a deterioracao do 

Imposto Unico sobre energia eletrica causada pela inflacao e a falta de uma organizacao 

institucional especifica. 

Em 1961 foi criada a Eletrobras, sendo as atribuicoes do BNDE referentes ao 

financiamento do setor eletrico e a gestao do Fundo Federal de Eletrificacao foram 

transferidas para ela, pois o BNDE nao estava priorizando os investimentos em infra-

estrutura. 

Com o aumento da demanda e uma grande defasagem na capacidade de geracao 

os governos estaduais e federals passaram a investir fortemente no setor, tendo, em 

1964, a Eletrobras adquirido a Amfor. 

Em 1965 houve uma reorganizacao do Ministerio de Minas e Energia, visto que 

a Eletrobras, o CNAEE e o DNAEE tinham fiincoes superpostas. Ficando o DNAEE 

com as atribuicoes inerentes ao poder concedente da Uniao. 
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De 1967 a 1973, boa parte dos servicos de distribuicao e subtransmissao de 

eletricidade foram transferidos para os estados. A geracao e a transmissao ficaram a 

cargo da Eletrobras, atraves das empresas regionais, CHESF no Nordeste e Furnas no 

Sudeste. 

Na decada de 60 foi discutida a viabilizacao da Itaipu Binacional. Em 1979, o 

governo brasileiro adquiriu as acoes da Light, fazendo com que as concessionarias do 

setor de energia fossem constituidas por 100% de capital nacional. 

No final da decada de 70 e durante a decada de 80, o mau uso das estatais pelo 

governo ocasionou uma reducao de sua rentabilidade, consequentemente, dos recursos 

proprios para investimento, havendo um aumento exagerado do endividamento, fazendo 

com que o setor operasse com 2/3 de capital de terceiros. 

Neste periodo, devido a falta de uma regulacao setorial eficiente, surgiu a 

necessidade de uma reforma estrutural do setor eletrico brasileiro. 

A Constituicao de 1988, no artigo 175, passou para o Poder Publico a 

incumbencia da prestacao de servicos de missao de interesse geral, diretamente ou sob 

regime de concessao ou permissao. 

Em 1993, foi autorizada a formacao de consorcios entre concessionarias e 

autoprodutores, para o aproveitamento hidreletrico e construcao de usinas. Foi, tambem, 

instituido o Sistema Nacional de Transmissao de Energia Eletrica (Sintrel). 

A proposta do Sintrel estabeleceu o principio do livre acesso a transmissao e da 

liberdade de escolha de fornecedor pelos consumidores. No entanto, esta legislacao nao 

vingou, por nao obter a adesao dos governos estaduais. 

Na decada de 90, a Lei das Concessoes estabelece que toda concessao ou 

permissao pressupoe a prestacao de servicos devendo atender as condicoes de 

regularidade, continuidade, eficiencia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia e 

modicidade das tarifas. Salientando, tambem, a previsao nos contratos de mecanismos 

de revisao tarifaria, alem do regime de concorrencia na licitacao de concessoes para 

projetos de geracao, distribuicao e transmissao de energia. 
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Em 1995, estabeleceu-se a figura do produtor independente de energia eletrica, 

permitindo-se aos consumidores com carga maior que 3000 kW, atendidos em alta 

tensao a escolha de seu fornecedor de energia eletrica. 

Foi implantado um novo modelo a partir de ideias de insercao da competicao no 

setor e a atuacao do Estado Regulador. Para tanto, a Constituicao de 1988 foi 

modificada e estabeleceram-se leis que permitiram a continuacao do processo de 

privatizacao. 

Os segmentos de geracao, transmissao, distribuicao e comercializacao foram 

separados. Foram criados o ONS, o MAE, a ANEEL e o CNPE. 

O novo modelo nao respeitou caracteristicas tecnicas e institucionais do pais, 

alem de ter um processo de execucao desastroso. Em virtude disto, incertezas e riscos 

adicionais foram se agregando,culminando na crise de energia 2001/2002. 
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2.2 Situagao Atual do Mercado de Energia 

No contexto global, o mercado de energia vem mostrando um crescimento 

bastante alto em suas tarifas. 

A combinacao de um grande aumento na demanda mundial por energia 

combinada com a reducao diretamente proporcional de suas fontes de geracao fez com 

que os precos disparassem nos ultimos anos e varios fatores indicam que esta tendencia 

de encarecimento da energia tera continuidade. 

Podemos citar como motivos para este aumento nos precos as seguintes causas: 

• Os potenciais hidricos disponiveis ficam distantes dos centros de 

consumo, o que exige a construcao de um sistema de transmissao que 

encarece muito a energia; 

• As usinas termicas usam combustivel como gas e oleo diesel, os 

quais estao sofrendo grande aumento nos precos. As reservas destes 

combustiveis sao pequenas e ha risco de desabastecimento; 

• A energia gerada por fontes alternativas ainda nao e economicamente 

viavel. O estudo e desenvolvimento destas fontes demandam grandes 

investimentos, alem de um retomo demorado; 

• Houve um aumento no custo ambiental de 10% para 20% do 

investimento, pois estao sendo exigidos maiores compensacoes para 

permitir a implantacao de usinas, devido aos movimentos sociais de 

defesa do meio ambiente; 

• As reservas de combustivel sao finitas e estao em areas de muito 

conflito. 

Com a escassez de combustiveis nao renovaveis como o petroleo, as novas 

tecnologias, relacionadas a fontes alternativas de geracao de energia, ganham forca no 

mercado. No entanto, estas tecnologias ainda vao demorar a se consolidar e permitir a 

geracao em larga escala. 
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Nos ultimos dez anos, as tarifas de energia eletrica quadruplicaram. 

custos de geracao de energia eletrica devem dobrar. Podemos observar 

seguir a projecao de precos de energia para os proximos anos. 

Ate 2017, os 

no grafico a 

Projecao de Preco de Energia para os Prox imos Anos 
(Fonte: Empresa de Pesquisa Energetica) 
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Figura 01 - Grafico de Projecao de Preco de Energia para os Proximos Anos. 

Este aumento nos precos e resultado de uma combinacao de fatores, onde o fator 

de maior relevancia e a escassez de recursos para a producao da energia. 

Outro fator de grande impacto nas tarifas e a elevacao dos custos ambientais e 

sociais, os quais sofreram grande aumento na ultima decada. Diante da crescente 

destruicao de rios e florestas, a preservacao do meio ambiente ganhou muita forca nos 

anos 90 e foram estabelecidas regras rigidas para a construcao de obras que possam ter 

impacto na natureza, como uma usina de energia. Os gastos com licencas ambientais, 

remocao de especies animais, adaptacao de obras e compensacoes financeiras que ate o 

inicio da ultima decada nao passavam de 10% do custo total do projeto, hoje 

representam 20%. 

A energia brasileira, ate pouco tempo atras uma das mais baratas do mundo, 

comeca a perder competitividade internacional. Seu preco ainda e bastante inferior aos 

cobrados na Europa e nos Estados Unidos, mas paises como o Canada, Chile e 

Venezuela ja oferecem tarifas mais atraentes. 
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O encarecimento da energia nao e a unica preocupacao, outro fator muito 

preocupante e a nao disponibilidade da mesma. 

Ha quern afirme que existe o risco de um novo apagao. Os investimentos no 

setor estao baixos e os investidores continuam guardando distancia de novos projetos, 

por se sentirem ameacados por regras que mudam constantemente e pelo agigantamento 

estatal no setor energetico. Em um leilao que ocorreu em dezembro do ano passado as 

estatais foram responsaveis por 70% da energia negociada, devido ao baixo interesse 

despertado no setor privado. 

No Brasil, outro fator que contribui para o aumento do valor da conta de energia 

esta relacionado com os encargos e contribuicoes. A distribuicao de energia eletrica e 

um dos servicos mais castigados por impostos no pais. No periodo de 2002 a 2005, a 

carga tributaria sobre o setor passou de 36% para 43% do faturamento das empresas. 

Ao observar os reajustes realizados durante os ultimos anos, e possivel perceber 

que os mesmos tern sido superiores a inflacao. 

Tabela 01 - Indices Reajustes Tarifarios da CELPE 
Ano Mes Indiea Reajuste 

Tarifario (%) 
1995 Nov 16,13 
1996 Jan -
1997 Abr 9,89 

1999 Jun/Jul /Ago 9,87 

2000 Jun (0,13) 

2001 Mar 14,85 
2001 Dez 2,9 / 7,9 

2002 Mar 15,17 

2003 Mar 28,47 

2004 Mar 

Reaj Med _ 11,42 
A l _ 16,31 
A3 _ 14,02 
A4 11,56 
BT 11,06 

IPCA = 7.67% 

[ i P C A = 12,53% 

IPCA = 9.30% 

IPCA = 7.60% 
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Para a area industrial estes impostos tern um fator agravante, pois durante muitos 

anos a tarifa residencial de energia no Brasil embutia um subsidio para a tarifa 

industrial, que por essa razao era bem mais baixa que a residencial, chamado de 

"subsidio cruzado". 

Ha alguns anos, o governo vem trabalhando fortemente para extincao do 

"subsidio cruzado". Com a reducao gradativa deste subsidio, o aumento tarifario do 

consumidor conectado em alta tensao (grupo A) foi muito superior ao aumento aplicado 

ao consumidor residencial. Este aumento na conta vem servindo como incentivo para o 

processo de migracao dos grandes consumidores para um novo tipo de comercializacao 

de energia que foi criado em 1995 para permitir que grandes consumidores comprassem 

energia eletrica diretamente dos produtores. 

No Mercado Livre de Energia Eletrica, os grandes consumidores poderao 

negociar livremente seus contratos de energia diretamente junto a outros agentes do 

setor, geradores ou comercializadores, dentro dos termos e condicoes que melhor lhes 

convier, cabendo ao governo estipular as tarifas de transporte suficientes para garantir a 

remuneracao dos ativos das distribuidoras e permitir o investimento continuo na 

ampliacao da capacidade do sistema eletrico. 

Em 2001, apenas dois consumidores operavam desta forma e esta era uma opcao 

pouco acreditada. No entanto, atualmente, mais de 500 companhias negociam 

diretamente com geradores. 

Numero de Empresas que Negoc iam L ivremente 
(Fonte: Camara de Comerc ia l izacao de Energia Eletrica) 
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Figura 02 - Numero de Empresas que Negociam Livremente 
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Este crescimento do Mercado Livre comecou com a criacao do seguro apagao, 

ha quatro anos atras, o qual consistia de uma taxa de 8% sobre o total das contas de 

energia. O objetivo desta taxa era compensar os efeitos negativos do racionamento de 

energia de 2001 no balanco das distribuidoras. A vantagem encontrada no mercado livre 

consistia na isencao desta taxa para o mesmo. 
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3 Fundamental) Teorica 

3.1 Sistema de Tarifagao de Energia Eletrica 

A analise dos elementos que compoem a estrutura tarifaria e indispensavel para 

uma tomada de decisao quanto ao uso eficiente da energia. Identificar os pontos de 

melhoria ou reducao de custos requer uma analise da legislacao e da aplicacao das 

tarifas. Com o intuito de facilitar o entendimento da estrutura tarifaria segue uma 

analise conceitual dos elementos que a compoe. 

Entende-se por Estrutura Tarifaria o conjunto de tarifas aplicaveis as 

componentes de consumo de energia eletrica e/ou demanda de potencia ativas de acordo 

com a modalidade de fornecimento. 

A estrutura tarifaria pode ser de dois tipos: Convencional e Horo-sazonal. 

A Estrutura Tarifaria Convencional e caracterizada pela aplicacao de tarifas de 

consumo de energia eletrica e/ou demanda de potencia ativas independentemente das 

horas de utilizacao do dia e dos periodos do ano. 

A Estrutura Tarifaria Horo-Sazonal e caracterizada pela aplicacao das tarifas 

diferenciadas de acordo com as horas de utilizacao do dia e dos periodos do ano. A 

estrutura tarifaria horo-sazonal considera os tipos de tarifa Azul ou Verde, os horarios 

Ponta ou Fora de Ponta e os periodos do ano Umido ou Seco. 

A Tarifa Azul e estruturada para aplicacao de tarifas diferenciadas de consumo 

de energia eletrica de acordo com as horas de utilizacao do dia e os periodos do ano, 

bem como de tarifas diferenciadas de demanda de potencia de acordo com as horas de 

utilizacao do dia. 

A Tarifa Verde e estruturada para aplicacao de tarifas diferenciadas de consumo 

de energia eletrica de acordo com as horas de utilizacao do dia e os periodos do ano, 

mas com uma unica tarifa de demanda de potencia. 

O Horario Ponta e o periodo definido pela concessionaria e composto por 3 

(tres) horas diarias consecutivas, excecao feita aos sabados, domingos e feriados 

nacionais, considerando as caracteristicas do seu sistema eletrico e o pico de consumo 
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de energia eletrica. Para a Celpe este periodo esta definido no intervalo das 17h30 as 

20h30. 

O Horario Fora de Ponta e o periodo de horas diarias consecutivas 

complementares aquelas definidas no horario de ponta. 

O Periodo Umido e constituido de cinco meses consecutivos, compreendendo 

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

seguinte. 

O Periodo Seco e constituido de sete meses consecutivos, compreendendo os 

fornecimentos abrangidos pelas leituras de maio a novembro. 

A estruturacao tarifaria pode ser Monomia ou Binomia. 

A tarifa binomia considera a demanda faturavel em quilowatts (kW) e o 

consumo em quilowatts hora (kWh). 

A tarifa monomia considera apenas a quantidade de energia consumida (em 

kWh), ou seja, o consumidor nao paga demanda. 

A estrutura tarifaria considera ainda dois grupos de consumidores. 

Os consumidores do Grupo A sao unidades consumidoras com fornecimento de 

tensao igual ou superior a 2,3 kV, ou com fornecimento de tensao inferior a 2,3 kV a 

partir de sistema subterraneo de distribuicao. 

Os consumidores do Grupo B sao unidades consumidoras com fornecimento de 

tensao inferior a 2,3kV. 

Dentro desses dois grupos existem ainda subdivisoes, apresentadas na tabela 05. 

12 



Tabela 02 - Estruturacao Tarifaria considerando os Grupos A e B. 
Grupo A (alta tensao) Grupo B (baixa tensao) 

A l 
Tensao de fornecimento igual 

ou superior a 230 kV 
Bl Residencial 

A2 
Tensao de fornecimento de 88 

kVal38kV 
B2 Residencial de baixa renda 

A3 Tensao de fornecimento de 69 

kV 
B2 

Rural, cooperativa de eletrificacao 

rural e servicos publicos de 

irrigacao. 

A3a 
Tensao de fornecimento de 30 

kVa44kV 
B3 Demais classes 

A4 
Tensao de fornecimento de 2,3 

kVa25kV 
B4 Iluminacao publica 

A5 
Tensao de fornecimento 

inferior a 2.3 kV, subterraneo. 

Definidos estes conceitos basicos dos elementos da estruturacao tarifaria pode-se 

analisar a fatura de energia e as particularidades das unidades consumidoras. 

A Fatura de Energia Eletrica e a nota fiscal que apresenta a quantia total que 

deve ser paga pela prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica num periodo 

determinado e com as parcelas devidamente discriminadas. O valor liquido da fatura e o 

valor em moeda corrente, resultante da aplicacao das respectivas tarifas de 

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

potencia ativa e demanda de potencia ativa. Para as unidades consumidoras do grupo B, 

tem-se um valor minimo faturavel referente ao custo de disponibilidade do sistema 

eletrico, de acordo com os limites fixados por tipo de ligacao. A concessionaria e 

obrigada a instalar equipamentos de medicao nas unidades consumidoras, exceto em 

casos especiais, definidos na legislacao. 

O Fator de Potencia das instalacoes da unidade consumidora, para efeito de 

faturamento, devera ser verificado pela concessionaria por meio de medicao apropriada, 

observados os criterios conforme o grupo ao qual a unidade consumidora pertence. Para 

unidades consumidoras do Grupo A o fator de potencia sera verificado de forma 
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obrigatoria e permanente. Para as unidades consumidoras do Grupo B sera verificado de 

forma facultativa, sendo admitida a medicao transitoria, desde que por um periodo 

minimo de 7 (sete) dias consecutivos. 

O consumo de potencia ativa e a base para o faturamento de unidade 

consumidora do Grupo B, quando aplicavel ainda e considerado o consumo de potencia 

reativa excedente. 

O faturamento do Grupo A e realizado sobre o fornecimento com tarifas horo-

sazonais, considerando os criterios de Demanda Faturavel, Consumo de Energia 

Eletrica Ativa e Demanda de Potencias Reativas Excedentes. 

A demanda faturavel corresponde ao maior valor dentre os tres que serao 

definidos a seguir. 

• A demanda contratada ou a demanda medida, no caso de unidade 

consumidora incluida na estrutura tarifaria convencional ou horo-sazonal, 

exceto se classificada com Rural. 

• A demanda medida no ciclo de faturamento ou 10% da maior demanda 

medida em qualquer dos 11 ciclos completos de faturamento anteriores, no 

caso de unidade consumidora incluida na estrutura tarifaria convencional, 

classificada com Rural. 

• A demanda medida no ciclo de faturamento ou 10% da demanda contratada, 

no caso de unidade consumidora incluida na estrutura tarifaria horo-sazonal, 

classificada com Rural. 

O consumo de energia eletrica ativa corresponde ao maior valor dentre os dois 

que serao definidos a seguir. 

• Energia eletrica ativa contratada, se houver. 

• Energia eletrica ativa medida no periodo do faturamento. 

O consumo de energia eletrica e demanda de potencia reativa excedente quando 

o fator de potencia da unidade consumidora, indutivo ou capacitivo, for inferior a 0,92. 
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A tarifa de energia eletrica aplicada pela Celpe esta de acordo com a resolucao 

homologatoria N° 112 de 9 de maio de 2005. 

3.2 Mercado Livre de Energia 

Em 1995, com a publicacao da Lei 9.074 (de 07 de Julho), artigo 15, ficou 

definido que os consumidores com carga igual ou maior que 10000 kW, atendidos em 

tensao igual ou superior a 69 kV, poderiam optar por contratar seu fornecimento, no 

todo ou em parte, com produtor independente de energia, dando inicio ao mercado livre 

de energia eletrica ou ambiente de contratacao livre de energia eletrica. Estes 

consumidores seriam caracterizados como "consumidores potencialmente livres" e 

poderiam, portanto escolher um fornecedor altemativo de energia eletrica para suprir 

suas necessidades, respeitados os atuais contratos de fornecimento. 

Ficou definido tambem que apos cinco anos da publicacao desta lei, o limite 

para caracterizar um consumidor livre iria baixar de 10.000 kW para 3.300 kW e que, 

apos 5 anos da publicacao desta lei, o orgao regulador do setor eletrico poderia 

estabelecer novos limites minimos de carga e tensao para caracterizar o consumidor 

potencialmente livre. 

Apos oito anos da publicacao desta lei, o poder concedente poderia diminuir os 

limites de carga e tensao estabelecidos. 

O Art. 16 definiu que novos consumidores de energia eletrica (instalacao apos 

07/07/1995), cuja carga de consumo a contratar fosse maior que 3.000 kW, seriam 

livres para a escolha do fornecedor com o qual iria contratar sua compra de energia, 

sendo assim caracterizados como consumidores livres, independentemente do nivel de 

tensao em que sao atendidos. 

Em 2003 foi publicada a Lei 10.762 (de 11 de novembro de 2003). Esta lei, em 

seu artigo 8° definia uma outra classificacao de consumidor livre onde, consumidores de 

energia eletrica ou conjunto de consumidores reunidos por comunhao de interesse de 

fato ou de direito, cuja carga de consumo seja superior a 500 kW, poderiam comprar 

energia alternativamente ao suprimento da concessionaria local, independentemente da 
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tensao em que sao atendidos, das chamadas "fontes alternativas" de energia eletrica: 

usinas hidreletricas com capacidade instalada de ate 30.000 kW, usinas de co-geracao 

de energia eletrica a partir da biomassa, fontes solares e fontes eolicas. 

Ainda no artigo 8° desta lei foi definido que os compradores de energia destas 

fontes iriam receber um desconto de no minimo 50% sobre as tarifas de uso do sistema 

de distribuicao das concessionarias onde estao conectadas. Essa determinacao foi 

regulamentada pela ANEEL atraves da Resolucao Normativa da ANEEL n°. 77 de 18 

de agosto de 2004. 

Desta forma, todas as condicoes contratuais, incluindo o preco da energia 

eletrica, passaram a ser negociadas bilateralmente e nao mais impostas pelo orgao 

regulador (Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL) do setor eletrico. 

Mesmo tendo o consumidor livre a possibilidade de comprar energia ao 

comercializador de seu interesse, havera ainda um vinculo com a concessionaria local. 

Esse vinculo ocorre devido ao fato da concessionaria ser proprietaria das redes eletricas 

que atendem ao consumidor. Como nao havera concorrencia quanto a disponibilizacao 

para o uso do sistema de distribuicao de energia eletrica, sendo este um monopolio 

natural, a ANEEL iniciou a regulamentacao do uso, por parte destes consumidores 

livres, dos sistemas de distribuicao de energia eletrica da concessionaria local, visando 

garantir a isonomia de tratamento por parte da concessionaria local a todos os tipos de 

consumidores. 

O consumidor livre de energia devera, alem do contrato firmado com a 

comercializadora quanto a compra da energia, firmar contrato junto a concessionaria 

relativo ao uso do sistema de distribuicao de energia eletrica. Existem dois contratos a 

serem realizados: o CUSD (Contrato de Uso do Sistema de Distribuicao de Energia 

Eletrica) e o CCD (Contrato de Conexao ao Sistema de Distribuicao de Energia 

Eletrica). 

Se o consumidor realizar uma compra diretamente de uma empresa geradora ou 

transmissora de energia eletrica, sendo ligado diretamente a sua rede eletrica, devera 

seguir a mesma sistematica, havendo diferenca apenas nos contratos, que serao 

chamados de CUST (Contrato de Uso do Sistema de Transmissao de Energia Eletrica) e 

CCT (Contrato de Conexao ao Sistema de Transmissao de Energia Eletrica). 
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O consumidor devera realizar o pagamento de tarifas pela utilizacao do sistema 

de distribuicao ou transmissao onde esta conectado. Este pagamento sera feito a 

concessionaria local e suas tarifas definidas pela ANEEL. 

Existem dois tipos de tarifas para o uso do sistema de distribuicao e transmissao. 

A primeira e equivalente a contratacao de demanda do contrato de fornecimento de 

consumidores cativos. Ela incide sobre a quantidade de watts contratados pelo 

consumidor livre para os horarios de ponta e fora ponta e e chamada de TUSD/TUST. A 

segunda tarifa e relativa a composicao de energia do uso do sistema. Esta tarifa incide 

sobre a quantidade de energia eletrica efetivamente utilizada pelo consumidor livre em 

cada mes de consumo, chamada de TE. 

Atualmente, existem tres classificacoes em vigor para os consumidores 

de energia eletrica. Estas classificacoes sao: consumidor cativo, consumidor 

potencialmente livre para comprar energia apenas de "fontes alternativas" e consumidor 

potencialmente livre. Na tabela a seguir podemos observar as caracteristicas 

relacionadas aos tipos de consumidor. 

Tabela 03 - Classificacoes para Consumidor de Energia Eletrica 

Carga de 
C o n s u m o 

Menor que 500kW 

Maior que 500kW e 
menor que 3.000kW 

Maior que 3.000kW 

Maior que 3.000kW 

Maior que 3.000kW 

T e n s a o de 
C o n e x a o 

x 

X 

Menor que 69 kV 

Menor que 69 kV 

Maior que 69 kV 

Data de Ins ta lacao 

X 

X 

Anterior a 
07/07/1995 

Posterior a 
07/07/1995 

X 

Carac te r i zagao 

Consumidor cativo. 

Consumidor livre para 
comprar energia apenas 
de "fontes alternativas". 

Consumidor livre para 
comprar energia apenas 
de "fontes alternativas". 

Consumidor 
potencialmente livre 

Consumidor 
potencialmente livre 
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Fazendo um comparativo das caracteristicas e condicoes do cliente livre com o 

cliente cativo, temos: 

Tabela 04 - Caracteristicas e Condicoes do Cliente Livre 

Cliente Livre Cliente Regulado 

Conexao eletrica Concessionaria local Concessionaria local 

Com quern celebra contratos 
Concessionaria local e com o 
vendedor de energia Concessionaria local 

Tipos de contrato 

• Conexao e Uso de Rede 
com a concessionaria local 

• Compra e venda de 
energia com o vendedor 
escolhido 

Contrato de fornecimento com a 
concessionaria local 

O que 6 contratado 

• demanda com a 
concessionaria local 

• energia com o vendedor 
escolhido 

Demanda, com a concessionaria 
local 

O que tern preco regulado 
Conexao e Uso de Rede, 
inclusive tarifa (R$/kW) 

Demanda (R$/kW) e energia 
(R$/kWh) 

O que e de livre negociacSo Preco e condicdes comerciais 
de energia Nada 

Responsabilidade peia qualidade e 
continuidade do fornecimento Concessionaria local Concessionaria local 

Atendimento de emergencia Concessionaria local Concessionaria local 

18 



4 Metodologia 

4.1 Metodo de Estudo de Casos 

O Estudo de Caso e um piano de investigacao que envolve o estudo intensivo e 

detalhado de uma entidade bem definida. 

De acordo com Brewer e Hunter existem seis tipos de casos possiveis de serem 

estudados nas Ciencias Sociais e Humanas: individuos, atributos dos individuos, acoes e 

interacoes, atos de comportamento, ambientes, incidentes e acontecimentos. Existindo 

ainda as coletividades. 

O caso deve ser estudado em seu contexto natural, analisando a sua 

complexidade e qual o metodo mais apropriado. 

Existem cinco caracteristicas basicas do estudo de caso: 

1. E um "sistema limitado", e tern fronteiras em termos de tempo, eventos 

ou processos. Fronteiras essas que nem sempre sao claras e precisas. 

2. E um caso sobre "algo", que necessita ser identificado para conferir foco 

e direcao a investigacao. 

3. E preciso preservar o carater "unico, especifico, diferente, complexo" do 

caso. 

4. A investigacao decorre em ambiente natural. 

5. O investigador recorre a fontes multiplas de dados e a metodos de coleta 

diversificados. 

De acordo com Yin (1994) o estudo de caso pode ser conduzido para um dos tres 

propositos basicos: explorar, descrever ou explicar. 

Outra divisao que e proposta pelos autores e entre o estudo de caso unico e o 

estudo de caso multiplo ou comparativo. 

A proposta de Bogdan e Bilken classifica os metodos e procedimentos adotados 

em cada caso especifico. Assim, para o estudo de caso unico, tem-se: o historico, o de 
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observacao, a biografia, o comunitario, a situational e a micro etnografia. Para o estudo 

de caso multiplo, tem-se: a inducao analitica e a compara9ao constante. 

A definicao dos procedimentos, citados acima, e a mostrada a seguir: 

• Historico: se ocupa da evolucao de uma institui9ao; 

• Observa9ao: a observa9ao participante e a principal tecnica de coleta de 

dados; 

• Biografia: com base em entrevista intensiva a uma pessoa, produz uma 

narra9ao na primeira pessoa; 

• Comunitario: estuda uma comunidade; 

• Situational: estuda um acontecimento na perspectiva de quern participou 

dele; 

• Micro Etnografia: ocupa-se de pequenas unidades ou atividades dentro de 

uma organiza9ao; 

• Indu9ao Analitica: busca desenvolver conceitos abstratos contrastando 

explica9oes no macro representative de um contexto mais geral; 

• Compara9ao Constante: pretende gerar teoria contrastando proposi96es 

(hipoteses) extraidas de um contexto em outro contexto diferente. 

Amostra ou Selecao do "Caso" 

Ao escolher o "caso" o investigador estabelece o referential logico que orientara 

todo o processo de recolha de dados, mas de acordo com Stake (1995) e importante 

termos sempre presente que "o estudo de caso nao e uma investiga9§o baseada em 

amostragem. Nao se estuda um caso para compreender outros, mas para compreender o 

caso". 

De acordo com Patton (1980), sao identificadas seis modalidades de amostragem 

intentional passiveis de integrarem um estudo de caso: 
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1. Amostras extremas (casos unicos que proporcionem dados muito 

interessantes); 

2. Amostras de casos tipicos ou especiais; 

3. Amostras de variacao maxima, adaptadas a diferentes condicoes; 

4. Amostras de casos criticos; 

5. Amostras de casos sensiveis ou politicamente importantes; 

6. Amostras de conveniencia. 

Para garantir a confiabilidade do estudo, um relatorio de estudo de caso deve 

• A definicao clara do "caso" e a delimitacao das suas "fronteiras"; 

• Descricao pormenorizada do contexto em que o caso se insere; 

• Justificacao da pertinencia do estudo e quais os objetivos gerais que o 

estudo persegue (o seu foco); 

• Identificacao da estrategia geral, justificando as razoes da opcao por caso 

"unico" ou "multiplo"; 

• Definir qual vai ser a unidade de analise (ou unidades de analises); 

• Fundamentacao dos pressupostos teoricos que vao conduzir o trabalho de 

campo; 

• Descri9ao clara de "como" os dados serao recolhidos, "de quem" e 

"quando"; 

• Descri9ao pormenorizada da analise dos dados; 

• Justifica9ao da logica das interferencias feitas (se for o caso); 

• Defini9ao dos criterios de aferi9ao da qualidade do estudo. 
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Durante o estudo desenvolvido para reducao de gastos com energia eletrica, o 

qual e apresentado neste relatorio, foi realizado um estudo comparativo de casos, o qual 

tern seu procedimento descrito na secao seguinte. 

4.2 Procedimento Utilizado 

Inicialmente foi feito o levantamento da situacao atual da empresa como 

consumidora de energia eletrica. 

Tendo um conhecimento mais detalhado das caracteristicas atuais, foi iniciado 

um estudo da legislacao atual vigente, regulamentada pela ANEEL. 

Em um primeiro momento se procurou as vantagens de uma mudanca na 

modalidade, mantendo-se ainda o vinculo como consumidor cativo da concessionaria 

local (CELPE). 

Para o estudo das opcoes, foi utilizado como base o valor de uma conta do mes 

de dezembro de 2005. Foram feitas simulacoes que consideravam o resultado deste 

valor mediante a alteracao de algumas caracteristicas do consumidor, neste caso a 

empresa Acumuladores Moura S.A. 

Para o valor base retirado da conta de energia do mes de dezembro de 2005 foi 

descontado o valos do ICMS e do PIS/COFINS do valor total da conta, para se obter o 

valor efetivo pago pela empresa, visto que a mesma credita-se destes tributos. 

Desta conta podemos obter outro valor necessario para a realizacao dos calculos. 

O consumo de energia para o mes citado foi de 1.970 MWh, sendo 1.800 MWh o 

consumo no Horario de Fora Ponta e 170 MWh o consumo no Horario de Ponta. 

Com este dado e considerando o valor de demanda de 3.300 kW, foi feito o 

levantamento das tarifas aplicadas pela Celpe para cada caso. Estas tarifas estao 

disponiveis na Resolucao Homologatoria N° 112 de 9 de maio de 2005. 

A seguir temos as situacoes levantadas no primeiro momento para a realizacao 

das simulacoes. 
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Tabela 05 - Caracteristicas Relativas a Cada Simulacao 

C O N T R A T O CATIVO 
A4 

C O N T R A T O CATIVO 

A3 

C O N T R A T O CATIVO 

A3 
{Gera?ao Horario Ponta) 

• Fornecimento 13,8 kV • Fornecimento 69 kV • Fornecimento 69 kV 

• Contrato de renovacao 
automatica 

• Contrato de renovacao 
automatica 

• Contrato de renovacao 
automatica 

• Precos regulados (ANEEL) • Precos regulados (ANEEL) • Precos regulados (ANEEL) 

• Permanece Tarifa Verde 
• Permanece contrato 
Energia Mais (ate dez/07) 

• Aplicacao da Tarifa Azul 
• Nao existe Energia Mais 
(tarifa mais alta no Horario 
de Ponta) 

* Aplicacao da Tarifa Azul 
* Nao existe Energia Mais 
(usar geracao) 

Para a primeira simulacao temos os dados a seguir: 

& modalidade A3; 

& Tarifa Azul; 

& Fornecimento 69 kV; 

& Tarifa mais alta no Horario de Ponta. 

De acordo com a Resolucao citada anteriormente a tarifa aplicada encontra-se na 

tabela abaixo: 

Tabela 06 - Tarifa Horo-Sazonal Azul 

HORO-SAZONAL AZUL 

SEM (ICMS e PIS/COFINS|-

HORO-SAZONAL AZUL Al 
(230 kV| 

A3 
|69 kV) 

A3-RURAL 
(69kV| 

A3-AGUA 
ESGOTO 
(69 kV|" 

A4 
(13.8 kV| 

A4-RURAL 
113.8 kV) 

A4-AGUA ESGOTO 

(13,8 k V ) " 

DEMANDA 

IRS / kW | 

PONTA 14.91 24.96 21,216 33.71 28.926 2S.6535 

DEMANDA 

IRS / kW | 

FORADS PONTA 2,35 6,47 1 ::: 5r4995 10,80 9.27 9,18 DEMANDA 

IRS / kW | ULTRAPASSAGEM NA PONTA 44.72 74.38 71 ^0 .'4,33 101,13 96,42 1C1.13 

DEMANDA 

IRS / kW | 

ULTRAPASSAGEM FORA DE PCNTA 8,5s 19.-1 18.51 19,41 •; X V.40 

CONSUMO 

IRS / kWhl 

PONTASECA 0,15521 0.16995 0.145M 0.14445 0,19719 0.19527 

CONSUMO 

IRS / kWhl 

PONTA U O A 0,13728 0.15123 0,12979 0.12S54 0,21 0,13024 0,17850 CONSUMO 

IRS / kWhl F0RA7JE PCNTA"SCA 0,1082 0.C92S7 0.09197 0,11778 0,10108 0.10011 

CONSUMO 

IRS / kWhl 

FORADE PONTA U O A 0,08655 0.C943- 0.0S14C 0.CS061 0,10454 0,033*3 0.C38S5 

UQUOTA DO ICMS | ' o | 

Fonte: Resolucao Homologatoria N° 112 de 9 de maio 2005, ANEEL 
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Sendo a tarifa utilizada, para o calculo com a demanda, de R$6,47/kW para o 

Horario de Fora Ponta e de R$ 24,96/kW para o Horario Ponta. E para o calculo com o 

consumo R$0,09/kWh para o Horario de Fora Ponta e de R$ 0,15123/kWh para o 

Horario Ponta. 

Para a segunda simulacao temos algumas caracteristicas em comum com a 

condicao anterior. Sera mantida a modalidade da primeira simulacao (modalidade A3), 

as condicoes de fornecimento serao as mesmas (69 kV), mantendo-se ainda como 

cliente cativo. A tarifa utilizada no Horario Fora Ponta sera a tarifa azul, no entanto para 

o horario de Ponta o fornecimento de energia sera feito atraves de geracao propria, 

utilizando os Grupos Geradores Diesel. Portanto, o valor de tarifa utilizado para o 

calculo referente ao consumo no Horario de Ponta sera o custo da geracao da energia, 

ou seja, R$ 0,39/kWh, nao havendo calculos relativos a demanda. 

Dando continuidade aos estudos, surgiu entao, atraves de novas pesquisas a 

possibilidade de migracao para o Mercado Livre de Energia. 

Sendo esta possibilidade colocada em pauta, foi feito um estudo da situacao 

atual do Mercado Livre com relacao a custos e a confiabilidade. Foi estudada tambem a 

Lei n° 9.074 de 7 de julho de 1995, a qual estabelece criterios para a classificacao de 

consumidores livres, a Resolucao n° 264 de 13 de agosto de 1998, a qual define as 

condicoes de contratacao de energia eletrica por consumidores livres e a Lei 10.848, a 

qual dispoe sobre a comercializacao de energia eletrica e altera algumas leis de interesse 

do estudo. 

Para esta possibilidade foi feita uma nova simulacao, considerando o mesmo 

valor de conta utilizado nas simulacoes anteriores, alterando apenas as caracteristicas 

como consumidor para a nova condicao. 

Neste caso devemos calcular dois valores de conta. A conta que a empresa tera 

junto a CELPE, relativa ao uso do sistema de distribuicao e a conta da 

comercializadora, que e referente ao "bloco" de energia comprada. 

Para o calculo da conta de fio recebida pela CELPE, as tarifas sao fornecidas no 

mesmo documento utilizado para as simulacoes anteriores. Sendo a tabela de tarifas 

utilizada mostrada a seguir. 
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Tabela 07 - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuicao de Energia Eletrica 

TUSD - T A R I F A D E USO DO SISTEMA D E DISTRIBUICAO PARA C L I E N T E S L I V R E S 

TENSAO 

S E U IICMS e PIS/COFINS)* COM (ICMS e PIS/COFINS)* 

TENSAO 
DEMANDA 

R$/kW 
DEMANDA 

R$/kW 
ENCARGO 
RS/MWh 

ENCARGO 
RS/MWh 

DEMANDA 
R$/kW 

DEMANDA 
RS/kW 

ENCARGO 
RS/MWh 

ENCARGO 
RS/MWh 

TENSAO 

PCNTA FCFA PONTA PONTA 
FC :- ::;TA 

PCNTA FORA PONTA PCNTA FORA PONTA 
A l - 230kV 3 14 0.00 31 16.61 4,48835 coo 26.87526 26.S7526 
A3 - 69kV 16,38 3 63 18,81 1661 23,40334 5,18645 26.S7326 26.87526 

A4-13.8 kV 31.68 9.31 15.81 45,26360 13.38765 26.S7526 26.57526 
ALIQVOTA DO ICMS (%) 25% 25% 25% 25% 

Fonte: Resolucao Homologat6ria N° 112 de 9 de maio 2005, ANEEL 

Para esta nova simulacao temos os dados a seguir: 

& modalidade A3; 

Fornecimento 69 kV; 

& Demanda no Horario de Ponta = demanda no Horario Fora Ponta = 3.300kW; 

& Consumo Ponta = 170 MWh; 

& Consumo Fora Ponta = 1.800 MWh 

As tarifas utilizadas para o calculo com a demanda sao: 

& R$3,63/kW para o Horario de Fora Ponta; 

& R$16,38/kW para o Horario Ponta. 

Para o calculo do consumo, as tarifas sao as seguintes: 

& R$ 18,81/MWh para o Horario de Fora Ponta; 

& R$18,81/MWh para o Horario Ponta. 
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No calculo da segunda conta, a qual e relativa a compra da energia junto a 

comercializadora, o valor utilizado para o preco do MWh e de R$60,00. Este valor foi 

obtido atraves do site da Camara de Comercializacao de Energia Eletrica. 

Tendo concluido as simulacoes, foi possivel comparar os valores de conta e 

analisar qual seria mais vantajosa pra a empresa. Esse processo de comparacao e analise 

dos ganhos sera comentado de forma mais detalhada, no quinto capitulo, durante o 

levantamento das alternativas. 

O calculo do ganho anual foi feito considerando o ganho mensal da alternativa 

escolhida e multiplicando este valor por doze. 

Todos os calculos citados serao demonstrados posteriormente. 
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5 Descricao do Estudo 

5.1 Sistema de Alimentagao da Acumuladores Moura S/A 

O atual sistema de suprimento de energia eletrica as instalacoes industrials e 

efemado na tensao de 13,8 kV, em alimentador unico. O ponto de entrega e feito no 

cubiculo de medicao/protecao geral, onde a energia e posteriormente distribuida em 

13,8 kV. 

Dessa forma, considera-se como sendo um unico consumidor de energia eletrica 

para fins de faturamento. 

O sistema de energia eletrica da Acumuladores Moura S/A e alimentado pela 

CELPE em 13,8 kV por um unico alimentador, o qual ira alimentar quatro subestacoes. 

Esta estrutura pode ser melhor entendida atraves da figura abaixo. 

Ent. Geral 
energia 
13 ; 8 kV 

- SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 

Figura 03 - Estrutura do Sistema de Al imentado Eletrica da Acumuladores Moura S.A. 
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As subestacoes alimentam oito transformadores abaixadores, os quais alimentam 

as cargas com o potencial de 380 V e 220 V. 

Na tabela abaixo podemos observar a distribuicao dos transformadores 

alimentados por cada subestacao. 

Tabela 08 - Distribuicao dos Transformadores por Subestacao 
Subestacao Transformador Potencia Instalada 

SE01 
13.8 kV-380/220 V 
13.8 kV- 380/220 V 
13.8 kV-380/220 V 

750 kVA 
750 kVA 
750 kVA 

SE 02 
13.8 kV-380/220 V 
13.8 kV - 380/220 V 

750 kVA 
750 kVA 

SE 03 13.8 kV - 380/220 V 750 kVA 

SE 04 
13.8 kV-380/220 V 
13.8 kV - 380/220 V 

300 kVA 
300 kVA 

A empresa possui um sistema de geracao propria de energia, o qual atualmente e 

utilizado apenas para situacoes emergenciais, tais como falta de energia. Este sistema e 

composto por dois geradores a oleo diesel, e possui capacidade de 2.000 kW. O custo 

operacional atual e de R$ 0,39/kWh. 
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5.2 Situagao Tarifaria Atual 

Atualmente a Acumuladores Moura S.A. se encontra na modalidade de 

consumidor de energia cativa, onde a energia e adquirida junto a concessionaria local 

(CELPE). Neste tipo de contrato a renovacao e automatica e os precos e condicoes sao 

fixados pelo agente regulador (ANEEL). 

O perfil atual da empresa como consumidor e o seguinte: 

• Consumidor com contrato CATIVO, junto a Celpe; 

• Esta conectada a rede publica na tensao 13,8 kV, sendo enquadrada 

como unidade consumidora subgmpo A4; 

• Tern contrato de fornecimento do tipo Horo-Sazonal, modalidade 

VERDE; 

• Possui Demanda Contratada Fora Ponta de 3.300 kW; 

• Possui sistema de geracao propria de energia, para uso emergencial e 

de Ponta, com capacidade de 2.000 kW (custo operacional atual = R$ 

0,39/kWh); 

• Possui contrato de fornecimento de energia interruptivel com tarifa 

especial, para o Horario de Ponta (Energia Mais), em vigor ate 

dez/2007 (custo unitario = R$ 0,29/kWh); 

Possui potencia instalada de 7.100 kVA, distribuida em 4 

subestacoes intemas. 

Neste tipo de modalidade a tarifa aplicada ao consumidor e binomia, ou seja, 

considera a demanda faturavel em quilowatts (kW) e o consumo em quilowatts hora 

(kWh). Para este caso se a empresa trabalhar acima da demanda contratada havera uma 

penalizacao por parte da concessionaria, atraves de multa. 

Outra caracteristica interessante do sistema de tarifacao aplicado a empresa, 

atualmente, e um acordo firmado entre a mesma e a concessionaria que resulta em uma 

29 



reducao do custo da energia no horario de ponta. Este incentivo e conhecido como 

"Energia Mais". 

Este "produto" oferecido pela CELPE fornece temporariamente energia eletrica 

adicional no horario de ponta com preco diferenciado, proporcionando reducao de 

custos para a empresa. 

Trata-se de um produto de fornecimento de energia para empresas que utilizam 

geradores no horario de ponta, das 17h30 as 20h30, ou interrompem seus processos 

produtivos nesse horario. 

As caracteristicas do "Energia Mais" sao: 

• Carater interrupt! vel; 

• Uso exclusivo no horario de ponta; 

• Complemento de producao ou substituicao de geracao; 

• Para a parcela adicional relativa a essa energia, nao e cobrado o custo de 

disponibilidade do sistema (demanda). 

Condicoes para utilizacao do "Energia Mais": 

• Consumidores cuja totalidade do fornecimento de energia eletrica seja realizada 

pela CELPE e/ou atraves de equipamentos de geracao proprios; 

• Modalidade tarifaria Horo-Sazonal; 

• Disponibilidade do sistema eletrico; 

• Unidades ligadas a rede da CELPE por periodo superior a nove meses ou que 

nao estejam em periodo de experiencia, com faturamento pela demanda 

registrada; 

• Adimplencia do cliente. 

O contrato Energia Mais e uma alternativa para consumidores que utilizem 

grupos geradores de energia no Horario de Ponta. A Acumuladores Moura se 
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encontrava dentro destas condicoes ha alguns anos atras, no periodo o qual foi realizado 

o acordo. 

Este tipo de oferta estabelece uma tarifa de energia em Horario de Ponta mais 

barata do que o custo de geracao propria (kWh gerado). A oferta torna-se atrativa, 

principalmente porque possibilita o incremento de producao neste horario. No entanto, 

o acordo entre a CELPE e a Acumuladores Moura com relacao a esta tarifa promocional 

so foi possivel apos grande insistencia da empresa junto a concessionaria. 

A resistencia da concessionaria quanto ao incentivo da utilizacao da energia no 

Horario de Ponta ocorre devido ao fato do Horario de Ponta ser o conjunto de horas do 

dia em que o sistema da concessionaria fica mais sobrecarregado, dessa forma, ela 

promove o incentivo aqueles consumidores em que ela registra demanda e energia para 

que eles tenham uma demanda menor nesse horario. Atraves de tarifas de demanda mais 

caras nessas horas os grandes consumidores se veem incentivados a remanejar carga 

para o horario Fora de Ponta. 

A vantagem encontrada em ser cliente cativo e que a gestao da conta se torna 

mais facil e comoda, pois por parte do consumidor ela ocorre de forma simples. Em um 

periodo determinado, a concessionaria recolhe o valor de energia consumida e envia ao 

usuario, o qual deve ter como preocupacao apenas o pagamento desta conta. No entanto, 

esta comodidade pode sair muito cara. 
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5.3 Levantamento de Alternativas 

Inicialmente foram feitos estudos focados em equipamentos e tecnologias para 

um melhor aproveitamento da energia dentro do processo produtivo, no entanto foi 

percebido que estas melhorias nao seriam suficientes para compensar os aumentos que 

haviam ocorrido e os que estavam previstos para ocorrer em um futuro proximo. Desta 

forma o "estudo" foi direcionado para as alternativas de fornecimento de energia e para 

a possibilidade de mudanca de modalidade dentro da mesma concessionaria ou com 

outras fornecedoras. 

Seguindo o metodo apresentado no segundo capitulo, foi iniciado um estudo 

comparativo com as alternativas a seguir, mantendo ainda a condicao de cliente cativo. 

Tabela 09 - Valores Resultantes das Simulacoes Realizadas como Cliente Cativo 

Fat. Dez/05 
A4 cl Energia Mais 

- sit. real -

Fatura Dez/05 
A3 (cativo) 

- simulagao -

Fatura Dez./05 
A3 (cativo) + ger. 
Horario de Ponta 

- simulacao -

R$ 286.955,00 R$ 320.643,00 R$ 251.669,00 

No primeiro caso temos o valor real da fatura para o mes de dezembro de 2005, 

no qual o consumidor se encontrava como consumidor cativo junto a concessionaria 

local (CELPE), enquadrada na modalidade A4, tarifa verde, fornecimento de 13.8 kV e 

contrato Energia Mais. 

Atualmente a empresa ainda se encontra nesta condicao, onde existe a vantagem 

do contrato Energia Mais. Este incentivo estabelece um valor de R$ 0,29/kWh, valor 

este menor que o da energia gerada por geracao propria. Desta forma os geradores a 

diesel sao utilizados apenas para casos de falta de energia ou algum outro tipo de 

emergencia. 

Para o segundo caso foi feita uma simulacao onde o consumidor foi relocado 

para a modalidade A3, fornecimento de 69 kV, ainda como cliente cativo. Nesta 

simulacao deve ser considerado que a nova tarifa utilizada sera a tarifa azul, sem 
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