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INTRODUCAO 

A importancia dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnologico do Setor Eletrico Brasileiro vem crescendo nos ultimos anos 
por ajudarem as concessionarias de energia eletrica a conhecerem a sua 
situagao no quesito qualidade de energia, por exemplo. Alem de 
desenvolver projetos de eficiencia energetica aplicados aos seus 
consumidores, como hospitais e empresas, o que beneficia a ambos. 

Este trabalho possui a seguinte sequencia: primeiro sera feita uma 
pequena apresentagao da Empresa na qual foi realizado o Estagio, como 
esta empresa foi formada, a situagao atual e sua infraestrutura. Depois, 
serao descritas as atividades desenvolvidas na empresa durante o estagio. 

Em seguida, sera explicado, em sintese, os programas nacionais que 
tivemos a oportunidade de participar. Alem de comentar a participagao em 
dois eventos, o Forum Internacional de Energia e a Semana Braskem 
sobre Tecnologia Vinilicos. 
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l .A EMPRESA 

1.1. Historico 

A CEAL (Companhia Energetica de Alagoas) surgiu das aspiragoes da 
sociedade alagoana e como resposta concreta as necessidades de 
crescimento economico e de melhoria na qualidade de vida do estado de 
Alagoas e do povo alagoano. 

No inicio da decada de 60, com excegao de poucos municipios ja ligados 
a CHESF (Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco), como Maceio, 
Penedo, Mata Grande, Agua Branca e Delmiro Gouveia, todo o resto do 
estado possufa, quando muito, instalagoes eletricas insuficientes, 
precarias e obsoletas. 

Em 8 anos eletrificaram-se todas as sedes municipais. Em 1961, a 
CEAL, construiu e inaugurou a eletrificagao da primeira cidade do interior 
do estado a partir de fornecimento eletrico da CHESF (Vigosa). Em 1969, 
todo o Piano de Eletrificagao do Estado de Alagoas estava conclufdo, com 
a energizagao da ultima sede municipal construida, Porto de Pedras. Desta 
forma, sob o comando da CEAL, todo o estado de Alagoas foi abastecido 
com energia de origem hidraulica fornecida pela CHESF. 

Em 1968, a CEAL adquiriu o acervo da Companhia Forga e Luz Nordeste 
do Brasil - Maceio (CFLNB), pertencente ao Grupo Amforp, que detinha a 
concessao da distribuigao de energia na cidade de Maceio, Natal e 
Salvador. Seguiram-se as encampagoes das Redes de Distribuigao de 
Penedo, Uniao dos Palmares e Arapiraca pertencentes as prefeituras e, 
finalmente, em 1979, todo o Estado estava nas maos da CEAL, com as 
aquisigoes das Redes de Distribuigao de Mata Grande, Agua Branca e 
Delmiro Gouveia, a CHESF. 

Tudo isso foi facilitado pela encampagao do sistema de 69kV da CHESF 
no territorio alagoano, em 1973. 

A agao da CEAL foi decisiva na alavancagem da agricultura e da 
industria no Estado. Com a energia de boa qualidade, diversas usinas e, 
posteriormente, destilarias, iniciaram sua operagao. Em Maceio, Penedo e 
Arapiraca foram instalados distritos industrials de bom porte. Foram 
instaladas industrias de grande porte, como a Fabrica de Cimento Atol, 
diversas ceramicas de alta qualidade. Mais recentemente, foram 
projetadas e construidas as instalagoes do Polo Cloro-alcoolquimico, de 
Marechal Deodoro, com a montagem de diversas industrias de porte. 

1.2. Situagao Atual 

Em 2003, a CEAL forneceu a seus clientes 1.975 GWh de energia 
eletrica, ou seja, a venda de energia ao consumidor final alcangou 1.975 
GWh, valor superior a 2002 em 12%, quando forneceu 1.764 GWh. Este 
volume de vendas equipara-se ao ano de 2000, anterior ao racionamento. 

A CEAL atendeu a 635.490 unidades consumidoras, 4,06% superior a 
2002, quando tinha 611.109. As classes residencial, industrial e comercial 
representam 74 ,41% das vendas para consumo final. O consumo medio 

2 



mensal da classe residencial foi de 92,66 kWh, superior em 8,87% ao 
verificado em 2002 (85,11 kWh). Na tabela 1 pode-se observar o 
consumo e a participagao das classes por segmento de mercado nos 
ultimos 4 anos. E a figura 1 mostra a distribuigao do consumo por 
segmento de mercado em 2003. 

Tabela 1 - Consumo e participagao das c lasses por segmento de mercado. 

C l a s s e de 2000 2001 2002 2003 
Consumo MWh % MWh % MWh % MWh % 

Res d e n e -i C>.V- r:.-,: 34 3 573.282 32.7 553 4 Q 1 31,9 5 3 8 6 ' 2 32 3 
ndustrial 4 56.9C4 23 8 427.270 24.4 433 1--4 24.7 455 339 23 1 

Com era a I 3 5 4 . 9 8 9 1R •-: 317.793 13.2 322 132 '5 .3 361 099 •8 3 
9 2 . 4 2 9 4 8 " 3 3 . 4 2 6 5, :' 106 6 9 4 6.0 149 9 2 5 T 0 

Poderes Pub cos 85.55C 4 4 77.005 4.4 82 305 4.7 35 873 4 5 
U T i n a C c X ' : : ' L I 0 ICJ; 1 0 9 . 6 0 9 •7 ~ 3--.86 3 5.4 1 0 8 1 3 2 6.1 117 698 6 0 

So-vices Publicos 120.03.-: 0 9 '22.527 7.0 123 332 7 2 133 6 8 3 C 5 
CO"s . . i - io l : i o c - 0 3 c '•r- 0 2 3 . 4 8 3 0.2 3 323 0.2 3 033 C 2 
Forncc imcnto 1.893.390 97,9 1.716.664 98.0 1.748.544 99.1 1.957.449 99.1 

Supr iToMc a Co po 4 0 . 8 3 0 2 . 1 3-*-.' ••"•=• 2.0 13 3 2 5 3.9 1 8 2 3 3 C O 

TOTAL VENDAS 1.934.246 100 1.750.812 100 1.764.369 100 1.975.715 100 

Fonte Mercado CEAL 

O consumo de energia verificado no ano de 2003 foi de 2.621 GWh, o 
que significa um acrescimo de 9,75% em relagao a 2002. Desse 
montante, a participagao da CHESF foi de 95,92%, sendo os 4,08% 
restantes fornecidos pela CELPE (Companhia de Eletricidade de 
Pernambuco), ENERGIPE (Empresa Energetica de Sergipe) e Cogeradores. 

M e r c a d o C E A L - 2 0 0 3 
Supnm«nto 

0 . 9 % 

/ O u t r a s 1 
/ 1 7 . 8 % / 1 7 . 8 % 

N a s i d e n c i a l \ 
3 2 . 3 % \ 

[ 7.6% ^ ^ - x ^ 

\ C o m e r c l a l / 
industrial / 

2 3 , 1 % / 

Figura 1 - Consumo por segmento de mercado em 2003 ( % ) 
(Fonte: Mercado CEAL) 

As perdas totais foram reduzidas de 26,12%, em dezembro de 2002, 
para 24,62%, em dezembro de 2003, representando um grande esforgo 
de toda a Empresa, que reconhece ser este um de seus principals 
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problemas. A redugao foi conseguida atraves do incremento nas agoes de 
fiscalizagao a consumidores com ligagoes irregulares, dos com fraudes na 
utilizagao de energia e regularizagao de medigoes em unidades 
consumidoras que apresentavam medidores registrando consumo zero. 

A CEAL continuou como empresa Ifder na geragao de ICMS (Imposto 
sobre Circulagao de Mercadorias e Prestagao de Servigos) para o Estado, 
contribuindo fortemente para o desenvolvimento de Alagoas. Recolheu R$ 
76,314 milhoes, o equivalente a R$ 6,37 milhoes/mes. 

Outro fato relevante foi a conclusao da instalagao do Sistema de 
Medigao de Suprimento de Fronteira com a CHESF, CELPE e ENERGIPE. O 
sistema possibilitara um acompanhamento dos dados on-line, dando total 
confiabilidade a leitura, alem de agilizar o envio dessas informagoes ao 
MAE (Mercado Atacadista de Energia) e ONS (Operador Nacional do 
Sistema). 

1.3. Infraestrutura Energetica 

O Estado de Alagoas e suprido, a partir do complexo de Paulo Afonso, 
por meio de tres linhas de 230 kV que levam energia as subestagoes de 
Zebu, Abaixadora e Angelim, e, a partir da UHE (Usina Hidro Eletrica) 
Xingo, pela linha de transmissao em 500 kV, que interliga a usina a 
subestagao de Messias, de onde parte o suprimento para as SE's 
(Subestagao) Rio Largo I I e Maceio. Esta subestagao, situada no Bairro do 
Tabuleiro do Martins, utiliza a seccionadora 69 kV Tabuleiro do Martins, da 
CEAL, como patio de 69 kV. Opera em 230/69 kV - 300 MVA, atendendo a 
toda a area metropolitana de Maceio e ao polo multifabril de Alagoas. 

O suprimento a regiao sul de Alagoas e efetuado por meio da LT (Linha 
de Transmissao) 230 kV Rio Largo I I - Penedo e da subestagao Penedo 
230/69 kV - de 2x100 MVA. O suprimento da CHESF representa quase a 
totalidade da energia requerida pela CEAL (96,0%), sendo 
complementada pela CELPE (1,0%), ENERGIPE (1,5%) e cogeragao 
(1,5%). 

O sistema eletrico de Distribuigao da CEAL e formado por linhas de 69 
kV, subestagoes em 69/ 13,8 kV e redes de distribuigao em 
13,8/0,380/0,220 kV. As linhas de transmissao em 230 kV e 500 kV que 
existem no Estado de Alagoas pertencem ao Sistema Interligado Nacional 
(SIN). 

0 sistema eletrico de Distribuigao em 69 kV da CEAL e composto por 
1.509,80 Km e 33 subestagoes 69/ 13,8 kV, com 596,75 MVA instalados. 
As redes de distribuigao urbanas tern uma extensao de 16.677 Km, com 
7.762 transformadores proprios, que totalizam 401,85 MVA de potencia 
instalada. 

O sistema rural e composto por 6.524 Km de linhas de distribuigao 
rurais, com 131,0 MVA de potencia instalada em transformadores, 
atendendo a 12.364 consumidores rurais. A Iluminagao Publica e mantida 
pelas Prefeituras Municipais, com destaque para a cidade de Maceio, onde 
a Superintendencia Municipal de Energia e Iluminagao Publica de Maceio 
(SIMA) realiza um otimo trabalho. 
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Foi acrescentado ao sistema eletrico: a SE Maragogi 5/ 6,25 MVA; 
foram ampliadas as SE's Santana do Ipanema, de 5 MVA para 11,25 MVA, 
e Matriz de Camaragibe, de 8,25 MVA para 10MVA. A SE Maragogi ja foi 
energizada e automatizada com um sistema digital de supervisao, 
protegao e controle, ampliando para 9 (nove) o numero de subestagoes 
automatizadas, sendo 7 (sete) em Maceio e 02 (duas) no interior do 
estado, contribuindo de forma significativa para a melhoria da operagao 
do sistema eletrico, ja que mais de 50% da energia fornecida pela CEAL a 
seus consumidores e hoje feita atraves de subestagoes automatizadas. 

A Linha de Distribuigao 69 kV Tabuleiro do Martins/Pinheiro, com 14 
km, foi construida para sanar problemas operacionais e evitar perigo de 
vida da populagao que habita sob as linhas existentes. Foi concluida a 
construgao da nova configuragao da Seccionadora 69 kV Tabuleiro do 
Martins, o que ja permitiu a energizagao da SE Maceio 230/69 kV, da 
CHESF, com 300 MVA instalados. 

Foram instalados reguladores de tensao 13,8 kV para melhoraria do 
fornecimento de energia nas cidades de Ibateguara, Agua Branca, Mata 
Grande e Murici. 

Tambem foram acrescentados ao sistema eletrico de distribuigao em 
13,8 kV, na rede urbana: 104 km de linha de AT (Alta Tensao - 13,8 kV) e 
222 km de linha de BT (Baixa Tensao - 0,380/0,220 kV); implantados 
1.633 postes de AT e 2.976 postes de BT; 286 transformadores de 
distribuigao proprios; implantados 4,5 MVA de potencia atraves de 
transformadores de distribuigao; e acrescidos mais 24.831 novos clientes. 
No sistema eletrico de distribuigao rural, foram acrescido 140 km de rede; 
705 postes; 286 transformadores; e 1,73 MVA de potencia. 

Com referenda aos indices de desempenho operacional, podemos 
observar que, no ano de 2003, houve uma pequena melhora no valor da 
DEC (Duragao Equivalente de Interrupgao por Unidade Consumidora) e 
manutengao dos niveis no valor da FEC (Frequencia Equivalente de 
Interrupgao por Unidade Consumidora). Os baixos niveis de investimentos 
realizados na expansao e melhoria do Sistema Eletrico, nos ultimos anos, 
em media R$ 16 milhoes, tern sido insuficientes para manter os indices 
operacionais em valores aceitaveis. 

Em 2003, foram investidos cerca de R$ 19 milhoes de reais no sistema 
eletrico, valores ainda insuficientes para garantir as metas pactuadas pela 
ANEEL (Agenda Nacional de Energia Eletrica) e o aumento de oferta de 
energia eletrica. 

2. TRABALHO DESENVOLVIDO 

Durante o periodo do estagio foi desenvolvida a atividade de assessor 
da gerencia dos projetos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e 
Eficiencia Energetica desenvolvidos pela CEAL, os quais sao realizados por 
instituigoes parceiras (UFBA, UFPE, UFAL e UFCG). 
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Na gerencia dos projetos de P&D e Eficiencia Energetica o estagiario 
tinha a fungao de preparar os Relatorios de Acompanhamento 
Quadrimestrais de cada projeto, que sao exigidos pela ANEEL sob pena de 
multa. Tambem preparava as autorizagoes de pagamento (AP) das 
parcelas de cada projeto, a medida que as faturas chegavam, isto e, 
preenchia um formulario que descrevia a instituigao favorecida e o setor 
responsavel pelo pagamento. 0 anexo 1 mostra o modelo dessa AP. 

Alem disso, tambem auxiliava na coordenagao do Programa Luz para 
Todos, que pretende levar eletricidade a todos os domicilios do pais num 
prazo de 5 anos (ate 2008), onde desenvolveu uma planilha para controle 
das demandas das comunidades alagoanas, as quais serao atingidas pelo 
programa. Essa planilha (ver anexo 2) apresenta as seguintes 
informagoes: 

• Municipio no qual a comunidade esta localizada; 
• Nome da comunidade; 
• Numero de domicilios que serao atendidos; 
• Custos total e unitario da obra; 
• Controle dos projetos, se a comunidade ja possui projeto 
• indice de Atendimento Eletrico (IA) do municipio; 
• indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do municipio; 
• Observagao, descrevendo se existe casa de farinha, por exemplo. 
• Contatos da comunidade. 

O estagiario estive presente no Forum Internacional de Energia, 
realizado nos dias 24, 25 e 26 de Agosto de 2004, cuja promogao foi 
realizada pelo Governo do Estado de Alagoas e patrocinado por varias 
empresas inclusive a CEAL. Onde fora apresentado o Novo Modelo de 
Desenvolvimento Energetico Integrado do Estado de Alagoas, discutindo-
se a atual situagao do Setor Eletrico Alagoano e o potencial do Estado no 
aumento da oferta de energia eletrica atraves da implantagao de novas 
geradoras, sejam estas oriundas de fontes convencionais (PCH's -
Pequenas Centrais Hidreletricas) ou de fontes alternativas (biomassa, 
biodiesel, eolica e solar). 

Tambem estive presente na Semana Braskem sobre Tecnologia 
Vindicos, realizada de 20 a 25 de Setembro, onde participou de 3 
minicursos: Instrumentagao Industrial; Bombas, Compressores e 
Agitadores; Gerenciamento de Riscos de SSMA (Saude, Seguranga e Meio 
Ambiente). A seguir, sera feita uma breve descrigao sobre cada atividade 
realizada descrita acima. 
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3. P&D E EFICIENCIA ENERGETICA 

3.1. Programa Anual de P&D 

Os projetos a serem incluidos no Programa Anual de P&D do Setor 
Eletrico sao aqueles cujas atividades, caracterizadas como P&D sejam 
implementadas pelas empresas de energia eletrica isoladamente ou com a 
participagao de instituigoes publicas ou privadas de ensino e/ou de P&D, 
bem como de fabricantes de materials e equipamentos para o setor 
eletrico e de empresas de consultoria. 

Em conformidade com a Lei n- 9.991/2000, a participagao de 
instituigoes publicas ou privadas de ensino ou de P&D e limitada aquelas 
nacionais, reconhecidas pelo Ministerio da Ciencia e Tecnologia (MCT) 
e/ou credenciadas pelo Ministerio da Educagao (MEC). 

A participagao de pesquisadores estrangeiros, caso ocorra, deve ser por 
meio de contratagao direta pelas instituigoes de P&D nacionais, sendo 
obrigatoria a realizagao das atividades do projeto no Brasil. 

A ANEEL e responsavel pela analise, aprovagao dos Programas Anuais 
de P&D e pelo acompanhamento da execugao dos projetos aprovados, 
bem como pela fiscalizagao destes. Para execugao da etapa de analise 
dos programas, foi estabelecida parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico - CNPq, cabendo a ANEEL, o 
acompanhamento dessa analise e aprovagao dos programas. 

A atividade de acompanhamento dos programas e executada pela 
ANEEL ou pelas agendas estaduais, nos termos definidos nos seus 
convenios de cooperagao. 

3.2. Fontes de Recursos 

Como consta de clausula especifica dos Contratos de Concessao, as 
empresas do setor eletrico devem aplicar anualmente, investimentos em 
P&D. Com a edigao da Lei n e 9.991, de 24 de julho de 2000, os 
percentuais para investimentos minimos em pesquisa e desenvolvimento 
foram alterados, bem como ampliada a abrangencia de agentes do setor 
eletrico comprometidos com investimentos. Dessa forma, todas as 
empresas concessionarias, permissionarias e autorizadas do setor de 
energia eletrica passam a aplicar em P&D, incluindo as empresas 
transmissoras. 

0 art. 1- da Lei n- 9.991/2000 determina que as concessionarias e 
permissionarias do servigo publico de distribuigao de energia eletrica 
apliquem, anualmente, o montante de, no minimo, 0,75% (setenta e 
cinco centesimos por cento) da sua receita anual, em pesquisa e 
desenvolvimento do setor eletrico e, no minimo, 0,25% (vinte e cinco 
centesimos por cento) em programas de eficiencia energetica, voltados 
para o uso final da energia. 
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As concessionarias e autorizados do servigo publico de geragao, os 
produtores independentes, bem como as concessionarias de transmissao, 
ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no minimo, 1 % 
(um por cento) de sua receita operacional liquida - ROL, em pesquisa e 
desenvolvimento do setor eletrico, excluindo-se, por isengao, as empresas 
que geram energia, exclusivamente, a partir de instalagoes eolicas, 
solares, de biomassa e pequenas centrais hidreletricas. 

Dos recursos destinados a pesquisa e desenvolvimento, 50% (cinqiienta 
por cento) sao destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnologico - FNDCT, criado pelo Decreto-lei n- 719, de 31 de 
julho de 1969 e restabelecido pela Lei n- 8.172, de 18 de Janeiro de 1991. 
0 restante e aplicado em programas desenvolvidos pelas empresas de 
energia eletrica, segundo os regulamentos estabelecidos pela ANEEL. A 
Tabela 2 apresenta as regras de transigao dispostas na Lei n- 9.991/2000. 

Tabela 2 - Regras para Invest imentos em Pesquisa e Desenvolvimento e 
Eficiencia Energetica pelas Empresas do Setor Eletrico. 

Empresa Regra de transigao Regra del :initiva Empresa 
P&D 

(%ROL) 
Eficiencia 
(%ROL) 

Prazo de 
validade 

P&D 
(%ROL) 

Eficiencia 
(%ROL) 

Prazo de 
validade 

Geragao 0,25* 
1,00 

- Ate 
31/12/2005 

1,00 - Apos 
01/01/2006 

Transmissao 1,00 Apos 
celebragao 
contrato 

Distribuigao 0,50 0,50 Ate 
31/12/2005 

0,75 0,25 Apos 
31/12/2005 

Fonte: Lei n e 9.991, de 24 de julho de 2000. 
* Percentual valido para as empresas Gerasul, CGEET e CGEEP. 

3.3. Criterios para Obtengao da Receita Operacional Liquida 

Para a obtengao da ROL, a ser utilizada como base de calculo dos 
valores, devem ser consideradas as receitas a seguir relacionadas, apos 
deduzido o ICMS e, conforme o caso, o ISS (Imposto Sobre Servigos) 
porventura cobrado: venda de energia eletrica; receita pela 
disponibilidade da rede eletrica; renda da prestagao de servigos; 
arrendamentos e alugueis; servigo taxado; outras receitas operacionais. 

Devem ser excluidas da base de calculo as receitas a seguir indicadas: 
ganhos na alienagao de materials; doagoes, contribuigoes e subvengoes 
vinculadas ao servigo concedido; receitas financeiras; repasse e sub-
repasse da energia oriunda de Itaipu Binacional; repasse de outras 
receitas de energia; repasse de uso da rede eletrica. 

Os recolhimentos ao FNDCT sao efetuados, em duodecimos, ate o 
quinto dia util de cada mes, em conta especifica a ser informada pela 
ANEEL as empresas. 
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3.4. Elaboracao das Propostas dos Projetos de P&D 

As empresas devem apresentar a proposta do Programa Anual de P&D 
nos prazos estabelecidos nos contratos de concessao ou, quando for o 
caso, nos prazos divulgados pela ANEEL. 

A elaboragao da Proposta do Programa Anual de P&D deve iniciar com o 
preenchlmento dos formularlos eletronicos, que podem ser obtidos no site 
da ANEEL: http://www.aneel.gov.br , no link Pesquisa e Desenvolvimento. 
A submissao da proposta do Programa Anual a ANEEL deve ser efetuada 
em duas etapas: 
a) Encaminhamento do Programa: Com Quadro Resumo dos Projetos e 

Investimentos, Formulario de Programa devidamente preenchido; 
b) Envio de formulario eletronico (Formulario de Projeto) contendo o 

detalhamento dos projetos em conformidade com os procedimentos 
deste Manual, para o enderego eletronico srdped(5)aneel.gov.br. 

Com o objetivo de agilizar as etapas de analise e aprovagao dos 
Programas Anuais das concessionarias, as empresas podem apresentar, 
na primeira e na segunda submissao, projetos de reserva, que apliquem 
um valor total de ate 20% do limite minimo estabelecido. No caso de 
retirada ou reprovagao de projetos da proposta inicial, a empresa devera 
indicar, dentre os projetos reserva aprovados, quais devem substituir os 
primeiros. 

Equipes do Programa 
Quando da submissao dos programas, as empresas devem designar o 

Gerente de Programa, que e o preposto responsavel pela coordenagao da 
aprovagao e execugao dos projetos, atuando, juntamente com os 
Gerentes de Projeto, na interlocugao junto a ANEEL. 

Cada projeto devera ter um Gerente de Projeto, funcionario da 
concess iona l e preposto da mesma junto a ANEEL/ Agenda Estadual 
(AE), indicado como responsavel pela execugao de determinado projeto, 
integrante do Programa Anual. 

Em se tratando de contratagao de instituigao de P&D para executar o 
projeto, deve ser designado um Coordenador da Equipe de P&D, por parte 
da instituigao, que sera responsavel pela coordenagao dos trabalhos da 
equipe de P&D e prestara contas do progresso dos trabalhos ao Gerente 
do Projeto. 

Alem de qualificagao cientifica e experiencia pratica, o coordenador da 
equipe de P&D deve apresentar dedicagao substancial ao projeto. 

Os curricula dos participanr.es dos projetos sejam Gerentes de Projeto, 
Coordenadores da equipe de P&D e demais componentes do corpo de 
pesquisadores e de especialistas devem estar cadastrados no Sistema 
Eletronico de Curriculos "Lattes" no seguinte enderego eletronico: 
www.cnpq.br/plataformalattes/curriculolattes. Dessa forma, a analise dos 
dados curriculares pode ser feita on-line, sendo dispensavel o envio dos 
curricula, seja em papel, seja eletronicamente. Nao serao analisados 
projetos cujos curricula nao estejam integralmente contidos nesta base. 
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Projetos Plurianuais 
Os projetos com duragao superior a 12 meses devem ser identificados 

no campo correspondente do Formulario Eletronico. 
A partir do segundo ciclo, a aprovagao da continuidade de um projeto 

plurianual esta vinculada a uma autorizagao da Agenda, a ser concedida 
apos a analise do Relatorio de Acompanhamento da Execugao do Projeto 
do 2- quadrimestre, nos termos definidos no item 6 deste manual, bem 
como a manifestagao do interesse da empresa em continuar com o 
projeto. A ANEEL/AE podem solicitar informagoes adicionais aquelas 
disponfveis no Relatorio de Acompanhamento sobre o andamento do 
projeto. 

As alteragoes nas etapas subsequentes dos projetos plurianuais devem 
ser identificadas na proposta do Programa Anual correspondente, para 
submissao a ANEEL, que a reavalia, analisando as alteragoes propostas, a 
atualidade de sua viabilidade e a adequagao dos custos e cronogramas 
propostos. 

Projetos Cooperativos 
Os projetos elaborados em parceria entre duas ou mais empresas 

devem ser submetidos em proposta unica para avaliagao pela ANEEL e 
devem conter em seu detalhamento as informagoes comuns e as 
informagoes especfficas de cada empresa envolvida, conforme 
procedimentos contidos no Formulario Eletronico. 

0 projeto cooperativo deve ser apresentado na proposta de Programa 
Anual da empresa envolvida que tenha o primeiro prazo para entrega do 
referido Programa, para o ciclo em questao. Dessa forma, todas as 
empresas devem seguir o cronograma de execugao fi'sico-financeira 
estabelecido para a empresa que tenha o primeiro Programa aprovado por 
despacho da ANEEL. 

Quando coincidirem os prazos de duas ou mais empresas, a definigao 
de quern apresentara a proposta deve ser decidida entre elas. As demais 
empresas envolvidas devem incluir os dados basicos do projeto no 
Formulario de Programa, identificando-os como projetos cooperativos. 

3.5. Submissao e Aprovagao dos Projetos 

As empresas devem encaminhar as suas propostas de Programa Anual 
de P&D conforme cronograma de envio, nos prazos estipulados nos 
contratos de concessao ou, ainda, conforme prazos divulgados pela 
ANEEL, quando for o caso. 0 Formulario I deve ser encaminhado a ANEEL 
e as propostas de projeto devem ser encaminhadas eletronicamente. 

A ANEEL encaminha os projetos apresentados ao CNPq, que avalia os 
mesmos por meio de seus consultores, segundo os criterios definidos 
neste manual, emitindo pareceres recomendando a aceitagao, recusa ou 
revisao dos projetos propostos. 
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0 resultado da avaliagao de cada proposta de projeto e informado a 
empresa de energia eletrica, em um prazo de ate 30 dias apos o 
recebimento da proposta de Programa Anual de P&D. ANEEL orienta o 
Gerente de Programa a revisar/modificar cada proposta de projeto ou 
elaborar proposta alternativa para substituir uma proposta recusada. 

Caso o Programa de P&D nao tenha sido integralmente aprovado na 
primeira avaliagao, a empresa de energia eletrica deve adequar o 
Programa de P&D em um prazo de 30 dias para nova submissao a ANEEL. 
0 resultado da segunda avaliagao deve ser encaminhado pela ANEEL em 
um prazo de 30 dias. 

0 tempo decorrido entre a submissao da proposta e aprovagao final do 
Programa de P&D nao deve ser superior a 90 dias. Caso, apos a segunda 
submissao para aprovagao junto a ANEEL, o custo total dos projetos que 
compoem o Programa Anual aprovado nao atinja o montante minimo 
previsto fica constatada a nao implementagao dos investimentos em P&D. 
A diferenga deve ser obrigatoriamente provisionada e acrescida ao 
montante minimo a ser aplicado no ciclo seguinte. 

Apos aprovagao, a ANEEL emite Despacho especifico e cadastra os 
projetos para acompanhamento. As etapas do processo de avaliagao e 
aprovagao da Proposta do Programa de P&D estao descritas na Tabela 3. 

3.6. Criterios para Avaliagao 

0 sucesso de um projeto de P&D depende de dois fatores basicos: da 
natureza dos produtos quanto a criatividade cientifica e inovagao 
tecnologica, por um lado, e da sua potencialidade aplicativa pelo outro. 
Essas qualidades nao sao excludentes a priori. Ao contrario, a 
convergencia da descoberta e do seu uso pratico mais ou menos imediato, 
isto e, transformando o resultado da pesquisa tecnologica em inovagao e a 
mola mestra deste Programa de P&D. Neste sentido, as propostas em 
parceria com fabricantes de equipamentos ou empresas de base 
tecnologica serao mais bem pontuadas na fase de avaliagao. 

Dada a limitagao dos recursos disponiveis para P&D, e necessario 
estabelecer diretrizes para aferir, no que for possivel, o merito dos 
projetos, de modo que tais recursos sejam aplicados eficientemente. 
Neste sentido, as propostas com valores superiores a R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) devem apresentar estudos de viabilidade 
economica que demonstrem que, pelo menos, o valor investido sera 
retornado em beneficios para a empresa concess iona l . 

As propostas de projetos de P&D sao avaliadas de acordo com as 
seguintes orientagoes para a aferigao dos meritos: qualidade da proposta, 
resultados do projeto e qualificagao da equipe de P&D. 
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Tabela 3 - Fases do Processo de Avaliagao e Aprovagao do Programa de P&D. 
(Fonte: ANEEL) 

FASES DESCRICAO 

Empresa elabora a 
proposta de Programa 

As empresas de energia eletrica elaboram os seus 
Programas Anuais, conforme as orientagoes deste 
Manual. 

Empresa envia proposta 
a ANEEL 

0 Formulario I e enviado a ANEEL, aos cuidados da 
Superintendencia de Regulagao dos Servigos de 
Distribuigao - SRD, e o Formulario Eletronico para 
srdped@Aneel.gov.br 

ANEEL avalia projetos A ANEEL, atraves de seus prepostos autorizados, 
avalia o merito dos projetos do Programa proposto. 

ANEEL envia carta a 
empresa 

Em um prazo de 30 dias do recebimento da proposta 
de Programa, a ANEEL, por meio de carta, informa o 
resultado da avaliagao. 

la avaliagao OK? 

Sim: A ANEEL aDrova Proqrama, expede Despacho 
especifico e cadastra os Programas para 
acompanhamento. 

Nao: Empresa de enerqia eletrica revisa/modifica ou 
propoe projeto alternativo para ajustar a 
proposta de Programa e reenvia proposta em 
30 dias. 

2 a Avaliagao OK? 

Sim: A ANEEL aorova Proqrama, expede Despacho 
especifico e cadastra os Programas para 
acompanhamento. 

Nao: A ANEEL expede Despacho especifico, 
aprovando os projetos aceitos, remaneja a 
diferenga para o proximo ciclo e encaminha 
processo para a AE. 

3.7. Resultados dos Projetos de P&D 

Como resultados dos projetos de P&D, podem ser conslderados os 
produtos e beneficios atribuivels aos mesmos, que podem ser agrupados 
em produtos esperados do projeto e beneficios esperados para as 
instituigoes envolvidas. A avaliagao desses resultados e um dos criterios 
para a avaliagao do merito da proposta. 

• Produtos Esperados do projeto: Os produtos esperados dos projetos de 
P&D refletem os beneficios diretos imputaveis aos projetos, que variam 
entre os diferentes tipos de pesquisa. 

• Beneficios Esperados para as Instituigoes Envolvidas: Os resultados 
institucionais refletem os beneficios do projeto para as instituigoes 
participantes. Estes resultados podem ser contribuigoes para a 
capacitagao tecnica dos pesquisadores, beneficios economicos de infra-
estrutura e a reputagao da instituigao participante. 
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3.8. Acompanhamento da Execugao e Fiscalizagao 

A empresa de energia eletrica deve prestar contas a ANEEL/AE do 
progresso dos trabalhos, em todos os aspectos ligados ao seu 
acompanhamento e fiscalizagao, cujos procedimentos e fluxos operativos 
sao descritos a seguir. 

Processo de Acompanhamento da Execugao 
0 acompanhamento da execugao do Programa Anual de P&D e feito a 

partir da analise dos Relatorios de Acompanhamento de cada um dos 
projetos que o compoe, enviados pela empresa quadrimestralmente ate o 
quinto dia util subseqiiente a cada quadrimestre, sendo que o mes 1 
refere-se ao mes subseqiiente a aprovagao do Programa Anual da 
concess iona l . Caso a aprovagao ocorra a partir do dia 16, o mes 1 passa 
a se referir ao segundo mes subsequente a aprovagao do Programa Anual. 
E dispensado o envio do relatorio de acompanhamento referente ao ultimo 
quadrimestre. 

Caso haja nao cumprimento de metas fisicas ou alteragoes significativas 
na execugao do projeto, a empresa deve justificar e propor os ajustes 
necessarios para adequagao e/ou regularizagao do andamento do projeto. 
A ANEEL/AE pode encaminhar a empresa, caso julgue necessario, um 
parecer com o resultado da analise dos ajustes propostos podendo, 
quando for o caso, pedir maiores esclarecimentos ou nova adequagao. A 
empresa necessariamente deve encaminhar o projeto revisado com os 
ajustes sugeridos. 

No prazo de ate 30 dias apos o termino de cada Projeto, o respectivo 
relatorio final, contendo no maximo 50 paginas, deve ser encaminhado 
eletronicamente a ANEEL/AE. Apos a aprovagao de todos os projetos, o 
Programa e considerado concluido e as obrigagoes relativas a P&D 
cumpridas. A Tabela 4 apresenta as fases do processo de 
acompanhamento. 

Processo de Fiscalizagao do Programa 
A fiscalizagao da execugao do Programa de P&D e realizada pela 

ANEEL/AE, de modo a garantir o cumprimento das obrigagoes das 
empresas de energia eletrica em implementar investimento em pesquisa e 
desenvolvimento tecnologico conforme estabelecido pelo contrato de 
concessao, legislagao pertinente e projetos aprovados que o compoem. 
Este cumprimento implica nao apenas atingir as metas fisicas e financeiras 
dos projetos, mas tambem satisfazer os objetivos constantes de cada 
projeto. 

A fiscalizagao e uma atividade formal e documentada que fornece 
subsidios para verificagao da adequagao, frente a legislagao aplicavel, dos 
objetivos propostos que foram estabelecidos na elaboragao do projeto. 
Constatada uma infragao, sujeita a imposigao de penalidade, o 
procedimento adotado pela agao fiscalizadora esta regulamentado pela 
Resolugao ANEEL n e 318, de 6 de outubro de 1998. 
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A fiscalizagao do Programa de P&D tern como objetivos: 
• verificar o cumprimento das metas fisicas e financeiras, conforme 

previsto nos projetos aprovados; 
• avaliar a metodologia empregada, equipe tecnica envolvida e resultados 

atingidos; 
• verificar a transferencia e difusao tecnologica dos resultados dos 

projetos de P&D; 
• identificar fatores que estao prejudicando ou possam vir a prejudicar a 

execugao dos projetos de P&D. 

0 processo de fiscalizagao se da a partir das analises de informagoes 
sobre a empresa de energia eletrica ou motivagao propria do agente 
fiscalizador, consistindo de atividades de campo ou de escritorio, 
realizadas durante o desenvolvimento ou apos a finalizagao dos projetos 
de P&D. 

As atividades de escritorio sao provenientes dos procedimentos de 
fiscalizagao efetuados por meio das analises dos Formularios de 
Acompanhamento ou Relatorios Finais dos projetos de P&D. Neste caso, 
constatada uma nao conformidade, a ANEEL/AE elaboram o relatorio de 
fiscalizagao com o respectivo Termo de Notificagao - TN e o encaminham a 
empresa. A partir dai segue o processo usual de regularizagao das nao 
conformidades e cumprimento de determinagoes, apresentadas na Figura 
2. 

3.9. Areas de Invest imento 

Esta segao apresenta uma descrigao sumaria sobre os temas relativos 
aos projetos que devem integrar o Programa Anual de P&D do setor de 
energia eletrica. O intuito desta segao e identificar areas onde existe a 
necessidade de atividades e de programas dirigidos a P&D, apontar 
algumas metas a serem perseguidas pelos agentes quando da proposigao 
dos projetos de P&D e melhorar a compreensao das agendas reguladoras 
e orgaos formuladores de politicas de P&D em relagao as necessidades de 
inovagao tecnologica de produtos e processos dos agentes do setor 
eletrico. 

Eficiencia Energetica 
Sao aqueles voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias ou 

metodos para reduzir o consumo de energeticos para a geragao de 
energia eletrica, bem como o consumo de energia nos sistemas ou 
equipamentos de uso final. O desenvolvimento de ferramentas analiticas 
para avaliar a melhoria de eficiencia energetica das tecnologias de uso 
final tambem constitui atividade de P&D em eficiencia energetica. 
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Energia Renovavel 
Sao aqueles cujas atividades sao voltadas a captagao e posterior 

conversao das fontes renovaveis - eolica, solar, hidraulica ou biomassa -
por meio de tecnologias especificas para gerar energia eletrica. As 
aplicagoes tecnologicas incluem, mas nao se l imitam, a sistemas 
fotovoltaicos; geragao termica solar; turbinas eolicas; geragao hidreletrica 
e utilizagao direta de combustfveis derivados da digestao anaerobica, 
fermentagao ou outra forma de conversao de biomassa, residuos e lixo 
para produzir energia eletrica. 

Os projetos de P&D em energias renovaveis sao aqueles dirigidos a 
novas tecnologias ou metodos para aperfeigoar o desempenho tecnico e a 
viabilidade economica das fontes energeticas renovaveis, bem como 
aquelas capazes de desenvolver e prover ferramentas analiticas e 
informagoes para aperfeigoar os produtos e servigos. 

Geragao de Energia Eletrica 
Enquadram-se nesta area tematica os projetos de P&D relativos a 

tecnologias e processos que buscam a melhoria da eficiencia, a redugao 
de custos e a melhoria do desempenho ambiental das tecnologias de 
geragao, assim como os projetos que tenham como produto final a 
obtengao de ferramentas analfticas e informagoes para melhorar as 
tecnologias de geragao. 

Transmissao de Energia Eletrica 
Desenvolvimento de tecnologias de transmissao que permitam 

aumentar a capacidade de transports e a confiabilidade, com baixos 
custos de investimento e operagao. Portanto, devem ser desenvolvidas 
novas metodologias de diagnostico, preferencialmente em regime 
energizado, para identificar a confiabilidade para continuidade em 
operagao e avaliar o grau de risco de falha de equipamentos, 
componentes e instalagoes de rede. 

E especialmente importante o desenvolvimento de tecnologias 
otimizadas para transmissao de energia, tanto em novos 
empreendimentos quanto no aumento da capacidade dos corredores 
existentes. Esta vertente de pesquisa abrange o desenvolvimento de 
novas concepgoes de projetos, novos materials e equipamentos, novas 
tecnicas para operagao, manutengao e extensao da vida util das 
instalagoes existentes, entre outros. 
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Tabela 4 - Fases do Processo de Acompanhamento da Execugao. 
(Fonte: ANEEL) . 

FASES DESCRICAO 

ANEEL cadastra os projetos 
e cronogramas de execugao 

0 cadastramento dos projetos e seus cronogramas de 
execugao dao inicio ao processo de acompanhamento. 

Relatorio de 
Acompanhamento 

A cada quadrimestre, a empresa de energia eletrica envia a 
ANEEL/AE o Relatorio de Acompanhamento - Formulario 
Eletronico adequadamente preenchido, para cada projeto 
constante do Programa Anual de P&D. 

Cumprimento de metas ou 
alteragoes significativas? 

Sim: Descrigao sumaria dos resultados parciais do projeto 
anexando o cronograma fisico das etapas previstas e 
realizadas. 

Nao: Empresa de energia eletrica propoe ajustes 
necessarios para adequagao e/ou regularizagao do 
projeto. 

ANEEL/AE concorda com 
ajustes propostos? 

Sim: ANEEL/AE atualiza cadastro para futuro 
acompanhamento e fiscalizagao. 

Nao: ANEEL/AE solicita mais esclarecimentos ou 
readequagao. 

Fim do Projeto? 

Sim: A empresa de energia eletrica elabora o relatorio final 
e o encaminha eletronicamente. 

Nao: 0 acompanhamento dos proietos continua ate 
conclusao, de acordo com os cronogramas 
cadastrados. 

Avaliagao do Relatorio Final Analise do Relatorio Final do projeto 

Analise OK? 

Sim: Finalizacao do oroieto e contabilizacao dos resultados 
que irao subsidiar a elaboragao dos futuros 
Programas de P&D. 

Nao: ANEEL/AE encaminha sugestoes a serem 
implementadas no Relatorio Final pela empresa de 
energia eletrica. 

Distribuigao de Energia Eletrica 
Desenvolvimento de ferramentas computacionais para o planejamento 

da distribuigao utilizando tecnicas de inteligencia artificial que visem 
fornecer suporte a decisao nas alternativas de expansao aos sistemas de 
distribuigao e uma possivel linha de pesquisa. A experiencia do planejador 
deve ser agregada a estas ferramentas. Devem ser integradas condigoes 
economicas, redugao de perdas eletricas e qualidade do fornecimento. 

A aplicagao de novas tecnologias de sistemas de comunicagao para a 
operagao das redes de distribuigao e outra linha de pesquisa promissora. 
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Relatorio de 
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pun i t i v e 

^ Arquivamento de 
processo 

Figura 2 - Processo de Fiscalizagao de Projetos de P&D (Fonte: ANEEL) . 

Meio Ambiente 
As atividades de P&D nesta area poderiam ser direcionadas para 

melhorar o entendimento dos impactos ambientais provocados pela 
exploragao de energia eletrica e as medidas mitigadoras dos mesmos. 

A consideragao das externalidades de forma adequada e da maior 
importancia para a reavaliagao de um projeto, principalmente quando se 
visualiza uma correta insergao ambiental, uma justa integragao social e, 
em muitos casos, evitar multas sobre limites nao atendidos. 
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Nao existe um consenso a respeito da melhor forma de mensuragao 
monetaria dos danos ambientais ou externalidades. Assim, o 
desenvolvimento de metodos aceitaveis de mensuragao monetaria tern 
sido objeto de investigagao de universidades, centros de pesquisa e 
empresas de todo o mundo, muitos deles relacionados a geragao de 
eletricidade. 

Qualidade 
Os fenomenos que afetam a qualidade de energia sao conhecidos de 

longa data. Alguns exemplos sao as interrupgoes de curta e longa 
duragao, a regulagao de tensao, os harmonicos, as oscilagoes de tensao 
(subtensoes e sobretensoes) transitorias, os desequilibrios entre fases e a 
flutuagao de tensao que causa o fenomeno de cintilagao luminosa 
("flicker"). 

No entanto, estes fenomenos sempre foram tratados 
independentemente e sem considerar as interagoes economicas entre 
concessionarias e consumidores. Alem disso, eles nao foram normalmente 
considerados pelo planejamento das empresas. Consequentemente, as 
areas de operagao das concessionarias ficam com o onus de minimizar os 
problemas sem os meios adequados para a solugao, que deveriam 
comegar no planejamento. 

Esta situagao esta se tornando mais complexa devido ao aumento da 
sensibilidade dos sistemas eletricos aos problemas de qualidade de 
energia e a reformulagao do setor. 

Supervisao, Controle e Protegao de Sistemas Eletricos 
A implantagao de sistemas de monitoramento, telecontrole e 

teleprotegao de sistemas de geragao, transmissao e distribuigao tern 
importancia fundamental na eficiencia e eficacia operativa das 
concessionarias. Por outro lado, o aparecimento de diversas geragoes de 
sistemas de fornecedores diferentes que necessitam de integragao, assim 
como a disponibilidade nao aproveitada de recursos para desenvolvimento 
de fungoes para "fechamento de malha", sao exemplos de areas 
potenciais para aplicagao de pesquisa e desenvolvimento. Nesse sentido, 
podem ser citados como possiveis projetos de P&D: desenvolvimento de 
tecnologia para sincronizagao de dados em sistemas de supervisao e 
controle, analise dinamica de sistemas em tempo real e desenvolvimento 
de tecnicas para recomposigao de sistemas eletricos. 

Medigao 
A medigao do consumo de energia eletrica e fundamental, nao so como 

instrumento de faturamento das empresas, como tambem para 
monitoragao das grandezas eletricas no sentido de garantir a 
confiabilidade do sistema e a qualidade da energia distribuida. 
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Transmissao de Dados por Redes Eletricas 
Uma tecnologia que pode ser considerada para superar esse problema e 

a utilizagao da rede eletrica de baixa tensao para transmissao de dados, 
atraves da qual se pode acessar a Internet em alta velocidade, canais 
interativos de televisao, etc. O grande apelo desta tecnologia e o seu 
baixo custo, pois a rede de distribuigao ja existe e e muito mais capilar 
que a rede telefonica, nao sendo necessarias obras de infraestrutura para 
sua implantagao, como e o caso das redes de fibra otica, por exemplo. 

Pesquisa Estrategica 
A reestruturagao do Setor Eletrico, com a mudanga do relacionamento 

entre as empresas, que passou a ser mais competitive, implicou a 
necessidade da busca de alternativas e processos inovadores para 
condugao da gestao da prestagao dos servigos, com vistas a tornar os 
procedimentos internos mais ageis e de menor custo e, portanto, mais 
atraentes para o consumidor. 

3.iO.Contabilizagao das Metas Financeiras 

Contabilizagao e Controle dos Gastos 
Somente serao contabilizados os gastos com a execugao dos projetos, 

conforme as etapas aprovadas nos Programas Anuais das empresas. 
Os gastos incorridos com os Programas de P&D devem ser apurados 

utilizando-se o Sistema de Ordem de Servigo - ODS, nos termos do Piano 
de Contas do Servigo Publico de Energia Eletrica, com cadastro especifico 
para cada projeto do Programa. 

No caso de alocagao de mao-de-obra propria, a empresa deve controlar 
a valoragao das horas efetivamente despendidas em cada projeto. 

Compensagao de Recursos 
Apos a conclusao do Programa Anual, deve ser efetuada a compensagao 

financeira entre os recursos efetivamente realizados e o total previsto 
para dispendio no ciclo em questao. 

Caso haja diferenga a menor entre os recursos totais efetivamente 
gastos e o valor previsto para dispendio no Programa Anual, estabelecido 
no Despacho de aprovagao do Programa, a concess iona l deve aplicar 
essa diferenga, no proximo Programa Anual de P&D a ser apresentado, 
seguindo o procedimento abaixo descrito: 
a) Converter a diferenga, calculada em reais (R$), para um valor 

percentual (%) , tomando como base, a receita operacional liquida 
levada em conta no calculo do Programa Anual em questao; 

b) Adicionar o valor percentual (%) obtido acima, no total de obrigagoes 
da concessionaria para investimento no proximo Programa Anual a ser 
apresentado. 
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3.ll .Propriedade Intelectual 
A propriedade intelectual compreende os direitos de autor e a 

propriedade industrial. As criagoes protegidas pelo direito de autor tern 
como requisito a originalidade, enquanto as criagoes no campo da 
propriedade industrial dependem do requisito da novidade. As formas de 
protegao a propriedade intelectual variam de acordo com os diferentes 
tipos de criagao. 

Os direitos de autor compreendem a protegao as criagoes artisticas ou 
literarias por meio da lei do copyright, enquanto a propriedade industrial 
compreende a protegao a invengoes, modelos de utilidade e desenho 
industrial por meio da patente. A legislagao da propriedade industrial 
protege, tambem, sinais de propaganda, marcas de industria, comercio e 
servigos, por intermedio de certificado de registro. 

As relagoes entre as empresas concessionarias e as instituigoes 
contratadas devem ser regidas por contratos que incluam a regulagao de 
eventuais direitos de propriedade intelectual gerados no ambito do 
projeto, que deve ser negociada entre as partes. 

Dependendo das negociagoes, a propriedade intelectual pode pertencer 
a instituigao contratada, a empresa ou a ambas. Em geral, a propriedade 
intelectual abrange todas as invengoes, melhorias ou descobertas, 
individuals ou coletivas, e todos os trabalhos de autoria, inclusive 
software, excluindo artigos cientificos, dissertagoes, teses e livros, criados 
por um ou mais profissionais da instituigao contratada durante a vigencia 
do contrato. 

4. PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

4.1. O Programa 

0 governo federal iniciou este ano o desafio de acabar com a exclusao 
eletrica no pais. E o programa LUZ PARA TODOS, que tern o objetivo de 
levar energia eletrica para mais de 12 milhoes de pessoas ate 2008. O 
programa, coordenado pelo Ministerio de Minas e Energia (MME) com 
participagao da Eletrobras e de suas empresas controladas, atendera uma 
populagao equivalente aos estados de Piaui, Mato Grosso do Sul, 
Amazonas e do Distrito Federal. 

A instalagao da energia eletrica ate os domicilios sera gratuita para as 
familias de baixa renda e, para os consumidores residenciais, com ligagao 
monofasica e consumo mensal inferior a 80kwh/mes, as tarifas serao 
reduzidas, como previsto na legislagao. 

0 programa esta orgado em R$ 7 bilhoes e sera feito em parceria com 
as distribuidoras de energia e os governos estaduais. O governo federal 
destinara 5,3 bilhoes ao programa. 0 restante sera partilhado entre 
governos estaduais e agentes do setor. Os recursos federals virao de 
fundos setoriais de energia - a Conta de Desenvolvimento Energetico 
(CDE) e a Reserva Geral de Reversao (RGR). 
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0 mapa da exclusao eletrica no pais revela que as famflias sem acesso 
a energia estao majoritariamente nas localidades de menor Indice de 
Desenvolvimento Humano e nas famflias de baixa renda. Cerca de 90% 
destas famflias tern renda inferior a tres salarios-mfnimos e, 80% estao no 
meio rural. 

* F o n t e : A t l a s de d e s e n v o l v i m e n t o Humano. 2DDD 

Figura 3 - Mapa da Exclusao Eletrica no Pais. 

Por isso, o objetivo do governo e utilizar a energia como vetor de 
desenvolvimento social e economico destas comunidades, contribuindo 
para a redugao da pobreza e aumento da renda familiar. A chegada da 
energia eletrica facilitara a integragao dos programas sociais do governo 
federal, alem do acesso a servigos de saude, educagao, abastecimento de 
agua e saneamento. 

0 anexo 4 mostra o panorama da exclusao eletrica no pais em termos 
absolutos e os anexos 4 e 5 a posigao dos estados e regioes do Pafs, 
respectivamente, quanto ao seu nfvel de nao atendimento rural. 

Com o LUZ PARA TODOS, o governo antecipara em sete anos a 
universalizagao da energia eletrica no pafs, seguindo as metas do 
cronograma de atendimento. Pela legislagao atual, as concessionaries de 
energia teriam prazo ate dezembro de 2015 para eletrificar todos os 
domicflios sem acesso a energia no Brasil. 

Alem do Agente Executor, a operacionalizagao do Programa ULUZ PARA 
TODOS" se dara tambem por meio das agoes da Comissao de 
Universalizagao, dos Comites Gestores Nacional e Estaduais que 
interagem com os outros Agentes conforme esquema do anexo 6. 
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4.2. Metas 

0 LUZ PARA TODOS comega este ano em todos os estados com o infcio 
de alguns projetos pioneiros e a implantagao dos Comites Gestores 
Estaduais (CGEs). A comunidade de Nazare, no municfpio de Novo Santo 
Antonio (PI), sera a primeira a ser atendida. Nesta cidade, apenas 8% das 
famflias tern acesso a energia eletrica. E o menor indice de atendimento 
do pafs. 

Ate 2008, serao realizados 2 milhoes de novos atendimentos, atingindo 
todas as residencias do meio rural do pafs, distribufdos conforme tabela a 
seguir. Ate 2006, 90% dos domicilios rurais do pafs ja tera acesso a 
energia eletrica, o que significa realizar 1,4 milhao de novas ligagoes. 
Atualmente, o fndice nacional de atendimento eletrico rural e de 73%. 

Tabela 5 - Quantidade de Atendimentos por Ano (Fonte: MME). 

ndimentos Total Acumulado 

2004 400 000 — 400.000 

2005 500 000 900.000 

2006 500 000 1.400.000 

2007 300 000 1.700.000 

2008 300 000 2.000.000 

4.3. Criterios para Definicao de Prioridades das Obras 

As obras a serem selecionadas como prioritarias, deverao contemplar, 
pelo menos, um dos criterios abaixo: 
• Projetos de eletrificagao rural em Municfpios com indice de Atendimento 

a domicflios inferior a 85%, calculado com base no Censo 2000; 
• Projetos de eletrificagao rural em Municfpios com indice de 

Desenvolvimento Humano inferior a media estadual; 
• Projetos de eletrificagao rural que atenda as comunidades atingidas por 

barragens de usinas hidreletricas ou por obras do Sistema Eletrico, cuja 
responsabilidade nao esteja definida para o executor do 
empreendimento; 

• Projetos de eletrificagao rural que enfoquem o uso produtivo da energia 
eletrica e que fomente o desenvolvimento local integrado; 

• Projetos de eletrificagao rural em escolas publicas, postos de saude e 
pogos de abastecimento d'agua; 

• Projetos de eletrificagao em assentamentos rurais; 
• Projetos de eletrificagao rural para o desenvolvimento da agricultura 

familiar, de subsistencia ou de atividades de artesanato de base 
familiar. 

22 



• Projetos de eletrificagao para atendimento de pequenos e medios 
agricultores rurais - territorios definidos pelo MDA (Ministerio do 
Desenvolvimento Agrario); 

• Projetos de eletrificagao rural, ja iniciados e paralisados por falta de 
recursos, que atendam as comunidades e povoados rurais; 

• Projetos de eletrificagao rural das populagoes do entorno de Unidades 
de Conservagao da Natureza e areas de uso especffico a comunidades 
especiais. 

4.4. Criterios Tecnicos 

O Programa contempla o atendimento das demandas no meio rural 
atraves de uma das 03 (tres) alternativas: extensao de redes, sistemas de 
geragao descentralizada com redes isoladas ou sistemas individuals. 
Para atendimentos com sistemas de geragao descentralizada com redes 
isoladas, o custo total do projeto (geragao e redes, operagao e 
manutengao, combustfvel, etc.), por consumidor, sera comparado com o 
valor de projeto de extensao de rede convencional equivalente para fins 
de aprovagao. 

No intuito de orientar a decisao do Agente executor quanto a alternativa 
de atendimento, no caso de atendimento com sistema individual, 
estabeleceu-se uma referenda de custo por consumidor atendido. Ou 
seja, devem-se cotejar alternativas de atendimento sempre que o custo 
medio por consumidor do projeto da extensao de rede ou do sistema 
descentralizado de geragao com rede isolada (geragao e redes, operagao e 
manutengao, combustfvel, etc.) ultrapassar os valores regionais 
apresentados abaixo: 

• Custo/Consumidor (R$) = 7.800,00 na Regiao Norte; 
• Custo/Consumidor (R$) = 5.200,00 na Regiao Nordeste; 
• Custo/Consumidor (R$) = 6.700,00 na Regiao Centro-Oeste; 
• Custo/Consumidor (R$) = 5.200,00 na Regiao Sudeste; 
• Custo/Consumidor (R$) = 6.000,00 na Regiao Sul. 

Com a implementagao do Programa e o aumento do numero de obras, 
os valores acima poderao ser revistos e expressos, inclusive, por area de 
concessao. Todo atendimento com sistemas individuals devera obedecer a 
regulamentagao especffica da ANEEL. 

Os Agentes Executores deverao elaborar seus programas de obras, a 
serem apresentados a ELETROBRAS para apreciagao e analise tecnica 
orgamentaria, levando sempre em consideragao a utilizagao de 
tecnologias, materials, equipamentos e criterios que proporcionem a 
redugao de custos. 
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5. FORUM INTERNACIONAL DE ENERGIA 

Nos dias 24, 25 e 26 de Agosto de 2004, foi realizado o Forum 
Internacional de Energia na cidade de Maceio - AL, cuja promogao foi 
realizada pelo Governo do Estado de Alagoas. Onde se discutiu a atual 
situagao do Setor Eletrico Alagoano e o potencial do Estado no aumento 
da oferta de energia eletrica atraves da implantagao de novas geradoras, 
sejam estas oriundas de fontes convencionais (PCH's) ou de fontes 
alternativas (biomassa, biodiesel, eolica e solar). A seguirfarei a descrigao 
de alguns trabalhos. 

> Painel 1: "Novo Modelo de Desenvolvimento Energetico Integrado do 
Estado de Alagoas"; 

• CEAL 
0 M.Sc Vladimir de Abreu, Assessor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Conservagao de Energia (APD) da CEAL, mostrou os pianos da empresa 
para o PEE (Piano Estadual de Desenvolvimento Energetico Integrado de 
Alagoas): Geragao Distribufda e Co-geragao. A Geragao Distribuida possui 
as seguintes vantagens: geragao no local da carga, normalmente < 
10MW, reduz perdas tecnicas, melhora perfil de tensao, aumenta a 
confiabilidade e maioria e oriunda de fontes renovaveis de energia. 

A Co-Geragao e altamente utilizada no Estado pelas usinas de cana-de-
agucar que queimam o bagago da cana para gerar energia eletrica e 
utilizar o vapor de escape da turbina para vaporizar a agua do caldo da 
cana. Durante o periodo do racionamento, ao sistema da CEAL foram 
conectadas 10 Usinas de Agucar, atualmente 5 unidades estao co-
gerando. 

s Sindagucar - AL (Sindicato da Industria do Agucar e do Alcool no 
Estado de Alagoas) 

O Sr. Pedro Roberio de Meio Nogueira, presidente do Sindagucar - AL, 
comentou a importancia do desenvolvimento energetico e o que este deve 
apresentar: 
• Nao pode prescindir da participagao da energia obtida de fontes 

renovaveis para estabilidade na oferta; 
• Deve buscar fontes com competitividade energetica oriundas de 

processos com viabilidade testada; 
• Oportunizar a regionalizagao das fontes de energia para reduzir custos 

de transmissao; 
• Valorizar a inclusao social; 
• Valorizar fontes decorrentes de densa cadeia produtiva; 
• Potencializar o uso das fontes com marcantes vantagens ao meio 

ambiente; 
• Aumentar a eficiencia energetica pela melhoria tecnologica dos 

processos de produgao de energia renovaveis, bem como, pela 
integragao energetica de fontes locais disponiveis. 
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A cana-de-agucar como fonte primaria de energia renovavel e 
aproveitada da seguinte maneira: 1/3 para produgao do agucar, 1/3 para 
produgao do alcool e 1/3 e composto por bagago, pontas e palhas, que 
sao usados na co-geragao. A matriz energetica brasileira ja origina 1 1 % 
em fontes oriundas dos derivados da cana-de-agucar. A geragao de 
energia eletrica proveniente do bagago de cana evita que sejam emitidos 
na atmosfera 0,65 toneladas de CO2 para cada MWh produzido. 

A energia disponibilizada, pelo Polo Agroindustrial Canavieiro de 
Alagoas, e a seguinte: 
• Uso proprio - aquisigao de energia evitada na industria e na irrigagao: 

164.950 kW; 
• Excedente atualmente disponfvel: 21.000 kW - a partir de uma media 

de geragao de 24 kw por tonelada de cana; 
• Excedente considerando se todas as unidades produtoras de Alagoas 

adotassem a melhor tecnologia ja em uso no estado (geragao de cerca 
de 40 kW / tonelada de cana processada): 150.000 kW; 

• Excedente caso todas as unidades de Alagoas adotassem tecnologia 
avangada disponfvel no mercado (ate 90 kW / tonelada de cana): 
530.000 kW. 

As oportunidades a implementar e consolidar sao variadas como: 
desenvolvimento, implementagao e aproveitamento de novas tecnologias 
para geragao de energia eletrica a partir do bagago de cana; interligagao 
da oferta de gas natural ao sistema gerador de energia nas unidades de 
produgao de agucar e alcool para alongar 0 perfodo de oferta de energia; 
implantagao de um polo regional para uso do biodiesel, tendo 0 alcool 
como insumo; aumento do consumo interno de alcool pelo advento do 
carro bicombustivel. 

Algumas agoes polfticas a desenvolver sao: assegurar competitividade 
fiscal ao alcool produzido em Alagoas com 0 produzido nos estados de Sao 
Paulo, Pernambuco e Parafba; uniformizar 0 tratamento fiscal e a 
formagao de prego do GNV (Gas Natural Veicular) com 0 da gasolina e do 
alcool; atenuar as dificuldades de enquadramento no PROINFA (Programa 
de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Eletrica) no que respeita a 
adaptagao das regras ao sistema de geragao ja existente; desenvolver as 
parcerias publicas privadas (PPP) para a consolidagao das oportunidades; 
agilizar a criagao de nucleo para readaptagao e desenvolvimento da nova 
matriz energetica de Alagoas sob 0 prisma da integragao. 

s Secretaria de Desenvolvimento Economico do Estado de Alagoas 
Foi apresentado 0 PEE, que tern como objetivos: identificar e 

estabelecer uma Matriz Energetica que impulsione os desenvolvimentos 
economico e socio ambiental; ser a plataforma energetica da insergao 
social, na participagao do projeto de agricultura familiar; incentivar e 
organizar a expansao e integragao estadual de energias (importadas, 
locais, gas natural, renovaveis, incluindo biomassa de cana, biodiesel, 
resfduos urbanos). 
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Esse piano foi dividido em dois modulos, estrategico e executivo, onde o 
primeiro modulo e responsavel pela definigao de um modelo institucional, 
um modelo regulatorio, modelo funcional de gestao, balango energetico de 
Alagoas, modelo estrategico de PPP para energia e Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e potencial de Creditos de Carbono, 
enquanto que o segundo modelo aplica os modelos definidos 
anteriormente em programas energeticos como: Programa Estadual de 
Geragao Distribulda / Co-Geragao, Atendimento Energetico a regioes 
remotas, Implementagao do Mercado de GN (Gas Natural), Programa de 
eficientizagao de Biomassa, Inventario dos Recursos Hfdricos, Programa 
de Energia Eolica, Programa estadual do Biodiesel, Sistema de Gestao 
Integrada de Resfduos Solidos Urbanos e Programa de novas tecnologias 
para energias renovaveis. 

> Painel 2: wO Papel das Agendas Reguladoras como Instrumento do 
Estado na Defesa da Sociedade". 

A Dra. Maria Augusta Feldman, presidente da ABAR (Associagao 
Brasileira das Agendas de Regulagao) e da AGERGS (Agenda Estadual de 
Regulagao dos Servigos Publicos Delegados do Rio Grande do Sul), em sua 
apresentagao explicou que desde a Idade Media o Estado ja tinha a 
preocupagao de fiscalizar o setor privado para garantir a qualidade dos 
servigos aos consumidores, pois designava fiscais publicos que, ao final do 
dia, percorriam o mercado e cortavam o rabo dos peixes que nao foram 
vendidos para que, no dia seguinte, o consumidor identificasse que aquele 
peixe nao era fresco. Porem, as Agendas Reguladoras no Brasil foram 
criadas apos as privatizagoes, ou seja, apos os contratos de concessao, o 
que dificulta o trabalho das Agendas que nao podiam se contrapor aos 
contratos no momento da criagao das suas normas. 

Contudo, as Agendas Reguladoras sao autarquias especiais, criadas 
para regular, disciplinando os servigos publicos delegados a iniciativa 
privada e que tern o objetivo de reduzir o risco regulatorio e os agios 
sobre o mercado financeiro. Com um modelo institucional influenciado 
pelos ja estruturados nos Estados Unidos, Europa e tambem, na America 
Latina, a partir de 1980. 

As Agendas Reguladoras atuam em setores da economia, o que exige 
significativa especializagao e tern os seguintes objetivos economicos: 
• Zelar pelos contratos de concessao; 
• Garantir o equilfbrio economico-financeiro dos contratos; 
• Fomentar a competitividade no setor de concessao; 
• Fixar tarifas de acordo com os contratos; 
• Estimular a universalizagao dos servigos; 
• Arbitrar conflitos entre as partes; 
• Assegurar a prestagao dos servigos adequados, conjugando as 

vantagens da capacidade empresarial privada com a realizagao de fins 
de interesse publico; 

• Garantir a modicidade tarifaria. 
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Enquanto que os objetivos politicos sao: 
• Reduzir as incertezas acarretadas pelas alternancias no Poder; 
• Reduzir as disfungoes do modelo, atraves de procedimentos 

administrativos; 
• Tranqiiilizar os investidores quanto as alternancias no Poder Executivo e 

interferencias do Poder Legislative no processo regulatorio. 

A questao regulatoria tern impacto direto sobre o crescimento, acelera 
ou retarda as decisoes dos investidores e afeta, tambem, setores nao 
regulados. As Agendas Reguladoras e os marcos regulatorios, no mundo, 
sao garantias para evitar a voracidade das empresas e a instabilidade dos 
governos. A necessidade de autonomia para a realizagao de suas 
atividades regulatorias nao as isenta de todos os tipos de controle, desde 
a fiscalizagao da gestao, como a edigao de normas e adogao de politicas 
publicas. 

> Conferencia: "Maior Competitividade atraves da Eficiencia Energetica"; 

• ABRACE (Associagao Brasileira de Grandes Consumidores Industrials 
de Energia) 

0 Sr. Paulo Ludmer, diretor executivo da ABRACE, mostrou que as 
empresas associadas representam mais de: 45% do consumo de oleos 
combustfveis no pais, 45% do consumo de energia eletrica industrial no 
pais e 40% do consumo de gas natural comercializado no pais. Pode-se 
observar na figura seguinte o consumo nacional de energia eletrica e a 
distribuigao do consumo dos Grandes Consumidores nos varios 
seguimentos que o compoe. 

A Conta dos Encargos e enorme, pois sem considerar as perdas 
comerciais, que variam de distribuidora para distribuidora, e encargos de 
menor peso, como as taxas de corretagem do MAE e de administragao do 
ONS, os encargos alcangaram em 2003 cerca de R$ 7 bilhoes. Para o ano 
de 2004 estima-se um crescimento para cerca de R$ 9,2 bilhoes sem 
considerar o PROINFA. Em ambos os casos, nao foi considerado o Encargo 
de Aquisigao de Energia que somente incide quando do acionamento das 
termicas emergenciais. 

A Carga Tributaria Atual e da ordem de 34,5%, isto e, impostos, 
contribuigoes e encargos oneram a tarifa em media em 34,5%, restando 
65,5% referentes aos custos de geragao, distribuigao e transmissao mais 
a margem de lucro das empresas. Fazendo-se uma comparagao com o 
mundo verifica-se que a carga tributaria sobre o setor eletrico brasileiro e 
muito superior a vigente em outros paises, pois em paises desenvolvidos 
a carga tributaria e menor que 15%, como podemos ver na tabela abaixo. 
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Tabela 6 - Carga Tributaria em Pa ises Desenvolvidos 
P a i s * % T r i b u t o s 

Canada 8,9 
EUA 8,2 

Japao 4,9 
UK 4,8 

Alemanha 13,8 
Franga 5,2 

* Fonte: Instituto de Estudos de Energia (Japao) , 2002 . 

Segundo a PricewaterhouseCooper Consultoria, com a entrada em vigor 
da Lei n° 10.865/04 sobre o aumento do PIS/COFINS (Programa de 
Integragao Social /Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social) 
a carga tributaria no Brasil sobre o setor eletrico passaria em media para 
38,5%. 

Figura 4 - Participacao dos Grandes Consumidores de Energia Eletrica no 
Consumo Nacional (Fonte: Eletrobras / 2000) 

s BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) 
0 Sr. Nelson Fontes Siffert Filho, chefe do Departamento de Energia 

Eletrica da Area de Infra-Estrutura do BNDES, mostrou que o 
Departamento de Energia Eletrica do BNDES possui uma visao 
desenvolvimentista, pois investimentos no setor eletrico propiciam: 
retomada do crescimento, aumento da capacidade produtiva, eficiencia 
energetica, diversificagao da matriz energetica e universalizagao do acesso 
a energia eletrica e inclusao social. A situagao atual da Matriz Eletrica 
Brasileira e mostrada na figura seguinte. 
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Hidro - 74.225 MW 

Gas-7.295 MW 

Petro - 5.842 MW 

Carvao -1.461 MW 

Nuclear-2007 MW 

Bio-2.556 MW 

lE6lica-24MW 

Importacao- 2.570 MW 

7,60% 

77,33% 
6.09% 

2,68% 

Total - 95.980 MW 

Fonte : MME - OZ'2004 

Figura 5 -Matriz Eletrica Brasi leira. 

Dentre os projetos do setor eletrico financiados pelo BNDES, os mais 
importantes sao: construgao e operagao de Linhas de Transmissao, que 
aumentam a confiabilidade e a interligagao do Sistema Eletrico Brasileiro, 
onde a participagao do BNDES pode ser de ate 80% dos investimentos 
fixos financiaveis e o PROINFA que visa diversificar a matriz energetica 
brasileira com a busca de solugoes de cunho regional, onde a participagao 
do BNDES pode chegar ate 70% dos itens financiaveis. 

> Painel 3: "A Eficiencia Produtiva da Industria Brasileira"; 

/ UFAL 
O B.Sc Geoberto Espirito Santo, professor do Departamento de Aguas e 

Energia (DAE) da UFAL (Universidade Federal de Alagoas), apresentou 
dados referentes ao consumo de eletricidade no Brasil em 2003, que foi 
da ordem de 300,65 TWh, e o consumo foi distribufdo conforme figura 
seguinte. 

No Novo Modelo do Setor Eletrico a aquisigao de energia eletrica pelo 
consumidor pode ser feita atraves de tres categorias: Geragao Propria, 
Ambiente de Contratagao Livre (ACL) ou Ambiente de Contratagao 
Regulado (ACR). Desde que os requisitos necessarios sejam atendidos 
pelos consumidores para ingresso em determinada categoria. 
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Figura 6 -Consumo de Eletricidade no Brasil em 2003 (300 ,65 TWh) 

• BRASKEM 
Foi apresentada a estrutura organizacional da BRASKEM e a quantidade 

de materia-prima consumida pela unidade de Cloro-soda, Maceio: 
• 750 kt/ano de Sal (mineragao); 
• Demanda de 170 MW de Energia Eletrica (CHESF); 
• 53000 km 3/ano de Gas Natural (ALGAS - Gas de Alagoas S.A.); 
• 155 kt/ano de Eteno (Braskem/BA). 

A Braskem e a maior produtora de EDC (Di-Cloro-Etano) e Cloro-Soda 
da America Latina. O Projeto H2A-50 faz parte do Programa de 
Conservagao de Energia da Empresa, tern como objetivo principal reduzir 
o consumo de energia eletrica no processo eletrolitico, levando-se em 
consideragao os seguintes aspectos: 

• Sem modificar as dimensoes externas da celula eletrolftica; 
• Sem alterar os procedimentos operacionais de deposigao do 

diafragma; 
• Sem alterar os procedimentos operacionais nas casas de celulas; 
• Investimento pago com a economia no consumo de energia eletrica. 

Esse projeto consistiu na modificagao da base anodica e a instalagao de 
novos anodos, passando de 42 para 50 anodos, e a modificagao no catodo 
pode ser observada na figura 7. 
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H2A H2A-50 

Figura 7 - Modificagao no Catodo ( B r a s k e m / 2 0 0 4 ) . 

Fazendo um balango do Forum Internacional de Energia verifica-se que 
o mesmo foi bem proveitoso, como se pode observar na tabela abaixo, 
restando agora somente colocar em pratica as propostas apresentadas. 

Tabela 7 - Pros e Contras c o Forum Internacional de Energia 
Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Apresentagao do Balango dos 
Potenciais Hidreletrico e Eolico do 
Estado; 

• 0 uso de Energia Solar em 
Comunidades Remotas (Eco-
Engenho); 

• Viabilidade de Produgao de 
Mamona no Semi-Arido Alagoano 
(Biodiesel); 

• Visao sobre a Importancia das 
Agendas Reguladoras; 

• Analise sobre o Uso de Fontes 
Alternativas de Energia em 
Alagoas e no Nordeste. 

• Nenhum Compromisso Oficial foi 
Tornado pelo Governo Estadual; 

• Tempo curto; 
• Falta da Participagao Efetiva 

Federal, nao Teve a Presenga da 
Ministra das Minas e Energias; 

• Nao foi Proposta Nenhuma Nova 
Data para uma Nova Discussao, e 
se Possivel Apresentagao dos 
Resultados. 
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6. SEM ANA BRASKEM SOBRE TECNOLOGIA V I N I L I C O S 

Durante a semana de 20 a 25 de Setembro, foi realizada a Semana 
Braskem sobre Tecnologia Vinilicos, onde fora apresentada a empresa a 
aos participantes e foram ministrados 7 minicursos (com 6h de duragao 
cada), porem destes participamos apenas de 3, os quais estao descritos a 
seguir. 

• Curso I : Instrumentagao Industrial 

Nesse curso, foram mostrados os conceitos basicos e a tecnologia 
empregada pela Braskem em suas unidades. 

• Curso I I : Bombas, Compressores e Agitadores 

Nesse curso, foram apresentados os diversos tipos de bombas e 
compressores, bem como o funcionamento da maioria deles, alem 
disso, foi introduzido o conceito de agitadores. 

• Curso I I I : Gerenciamento de Riscos de SSMA 

Nesse curso, foram apresentados programas voltados para a 
seguranga e saude dos funcionarios, e controle de emissao de dejetos 
ao meio ambiente, que estao em funcionamento na empresa. Tambem 
verificamos a importancia de controlar os riscos SSMA, nao apenas do 
ponto de vista social, mas tambem do ponto de vista economico - pois 
empresas preocupadas com desenvolvimento sustentavel possuem 
melhor aceitagao no mercado. 

3 2 



CONCLUSAO 

A CEAL continuou como empresa lider na geragao de ICMS para o 
Estado, contribuindo fortemente para o desenvolvimento de Alagoas. Alem 
disso, continuou a melhoria do seu sistema em 2003 com o acrescimo de 
uma SE automatizada e a ampliagao de duas SE's, construgao de linhas de 
distribuigao de AT e BT, instalagao de reguladores de tensao em 4 cidades 
do interior do Estado. Contribuindo para a redugao dos indices de 
desempenho operational, onde houve uma pequena melhora no valor da 
DEC e manutengao dos nfveis no valor da FEC. Porem, os investimentos 
realizados continuam insuficientes para garantir as metas pactuadas pela 
ANEEL e o aumento de oferta de energia eletrica. 

0 Programa de P&D do Setor Eletrico pode ser implementado pelas 
empresas de energia eletrica isoladamente ou com a participagao de 
instituigoes publicas ou privadas de ensino e/ou de P&D, bem como de 
fabricantes de materiais e equipamentos para o setor eletrico e de 
empresas de consultoria. 

A ANEEL e responsavel pela analise, aprovagao dos Programas de P&D e 
pelo acompanhamento da execugao dos projetos aprovados, enquanto que 
a fiscalizagao destes e realizada pela ANEEL/AE. Como resultados dos 
projetos de P&D, podem ser considerados os produtos e beneficios 
atribuiveis aos mesmos, que podem ser agrupados em produtos 
esperados do projeto e beneficios esperados para as instituigoes 
envolvidas. 

0 programa LUZ PARA TODOS, que tern o objetivo de levar energia 
eletrica para mais de 12 milhoes de pessoas ate 2008, e coordenado pelo 
MME com participagao da Eletrobras e de suas empresas controladas. O 
objetivo do governo e utilizar a energia como vetor de desenvolvimento 
social e economico destas comunidades, contribuindo para a redugao da 
pobreza e aumento da renda familiar. O Programa contempla o 
atendimento das demandas no meio rural atraves de uma das 03 (tres) 
alternativas: extensao de redes, sistemas de geragao descentralizada com 
redes isoladas ou sistemas individuals. 

No Forum Internacional de Energia, evento promovido pelo Governo do 
Estado de Alagoas, discutiu-se a atual situagao do Setor Eletrico Alagoano 
e o potencial do Estado no aumento da oferta de energia eletrica atraves 
da implantagao de novas geradoras, sejam estas oriundas de fontes 
convencionais (PCH's) ou de fontes alternativas (biomassa, biodiesel, 
eolica e solar). Na Semana Braskem sobre Tecnologia Vinilicos, a empresa 
foi apresentada aos participantes e foram ministrados varios minicursos, 
dos quais participamos de 3. 

0 estagio foi melhor que o esperado, mesmo tendo pequena duragao, 
pois tivemos a oportunidade de adquirir experiencia gerencial e 
administrativa, alem de fazer novas amizades. Uma sugestao para a 
melhoria do mesmo seria a rotatividade pelos diversos setores da 
empresa. 

3 3 



BIBLIOGRAFIA 

ANEEL. Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnologico do Setor Eletrico Brasileiro, nov. 2001. 

MME. Manual de Operacionalizagao do Programa Nacional de 
Universalizagao do Acesso e uso da Energia Eletrica - wLuz para Todos", 
dez. 2003. 

www.aneel.QOv.br (out/04) 

www, braskem .com, br (out/04) 

www.ceal.com.br (out/04) 

www.desenvolvimentoeconomico.al.aov.br/forumEnergia.htm (set/04) 

www.mme.qov.br/luzparatodos (set/04) 

3 4 

http://www.aneel.QOv.br
http://www.ceal.com.br
http://www.desenvolvimentoeconomico.al.aov.br/forumEnergia.htm
http://www.mme.qov.br/luzparatodos


A N E X O S 

35 



ANEXO 1: Modelo de AP Usado pela CEAL 
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ANEXO 2 Planilha para Controle das Demandas do 
para Todos. 

Programa Luz 

(Fonte: CEAL) 
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ANEXO 3: Numeros absolutos da exclusao eletrica rural por 
Estado. 
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ANEXO 4: Indices percentuais de nao atendimento rural, por 
Estado. 
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ANEXO 5: indices percentuais da exclusao eletrica, por Regiao. 



ANEXO 6: Estrutura Operacional do Programa Luz para Todos. 




