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R E S U M O 

Esse presente trabalho relata o roteiro das atividades desenvolvidas, durante o estagio 
ocorrido na empresa concessionaria de energia eletrica do Mato Grosso do Sul. O setor que fui 
alocado a desenvolver as minhas atividades, foi a supervisao de perdas comerciais, que tem 
como finalidade principal, a pesquisa dos fatores que geram as perdas comerciais bem como a 
busca e realizagao de agoes que visam a minimizagao dessas perdas, por significar grandes 
prejuizos, entre eles para o proprio consumidor que tem a sua tarifa reajustada levando em conta 
entre varios fatores a perda comercial da empresa. O setor eletrico brasileiro adentra em um 
novo contexto onde a eflciencia energetica, minimizagao das perdas, sao essenciais para o 
retorno do capital investido, desenvolvimento ou mesmo a viabilizagao das empresas 
concessionarias de energia eletrica. A perda de energia inerente ao sistema e denominada de 
perda tecnica, pouco se pode fazer para minimiza-la, denominamos de perdas globais a 
diferenga entre a energia inserida ao sistema e a energia faturada, quando retiramos das perdas 
globais a parcela correspondente as perdas tecnicas, obtem as perdas comerciais do sistema, que 
sao aquelas associadas a comercializagao da energia fornecida ao usuario final. Essa parcela de 
energia e produzida, transportada, fornecida e nao faturada, representando, portanto, uma perda 
direta de faturamento, advindas de diversos fatores entre eles, desvios na medigao, ligagoes 
clandestinas, irregularidades na medigao, falha no cadastro, erros no faturamento etc. Assim 
percebemos que pode resultar de diferentes agentes, nem sempre conhecidos e de dificil 
mensuragao, sao as perdas que mais oscilam e tem apresentado tendencia de elevagao. Com o 
objetivo de reduzir estas perdas, as concessionarias desenvolvem programagoes de inspegoes 
tecnicas nas medigoes das unidades consumidoras, que consistem de verificagao e testes nos 
equipamentos de medigao, verificagao da iiagao, inviolabilidade da medigao, constatagao de 
erros de medigao e intervengao nao autorizada, aspectos relativos a seguranga, etc. Diversas 
outras medidas podem ser tomadas entre elas, mudanga de procedimentos, programas 
educativos, programas sociais, parcerias com poder publico. Diante desse quadro a supervisao 
de perdas comerciais promove diversos estudos para identificar os diversos fatores que geram 
essa perda, bem como as devidas agoes para minimiza-la, nesse contexto algumas atividades me 
foram atribuidas, acompanhamento do projeto de medigao supervisoria, acompanhamento do 
consumo e eventos de clientes THS, solicitagao de inspegoes as empresas terceirizadas para as 
unidades consumidoras, acompanhamento e geragao de inspegao para o programa de ouvidoria 
da empresa. Para cada uma dessas atividades foi necessario o estudo das questoes pertinentes, 
desenvolvimentos de planilhas eletronicas, bancos de dados para alcangarmos resultados que 
obtivemos. 
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INTRODUQAO 

Este trabalho pretende relatar as atividades por mim desenvolvidas no estagio integrado, 

que realizei na EMPRESA ENERGETICA DO MATO GROSSO DO SUL - ENERSUL. 

A Enersul esta situada Campo Grande-MS, tem como visao ser uma das empresas 

lideres do setor de distribuicao de energia eletrica brasileiro, com foco na criacao de valor e na 

sustentabilidade, a sua missao e atuar no setor de distribuicao de energia eletrica, em sua area de 

concessao, com padroes de excelencia no servico aos clientes, proporcionando retorno aos 

acionistas, valorizando os colaboradores e exercendo a responsabifidade social corporativa. 

Na empresa o estagio transcorreu em sua area comercial, especificamente na Supervisao 

de Perdas Comerciais, que tem como fungao primordial a identificacao e minimizacao das 

perdas comerciais da empresas, que se trata de uma parcela da energia produzida, transportada, 

distribuida mas nao faturada, por diversos motivos entre eles os mais recorrentes sao: fraudes 

nas medicoes, ligacoes clandestinas, unidades sem medigao, defeitos nos medidores, falhas no 

cadastro. 

Um dos aspectos mais enfocados e a identificacao de clientes fraudadores dos diversos 

grupos de consumidores, isso e feito atraves de analise de consumo, perfil do cliente, alarmes de 

faltas de energia para clientes do grupo A, atendimento ao programa de demincias. Essas foram 

as principais atividades por mim desempenhadas na empresa as quais estarei descrevendo nos 

capitulos seguintes. 
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1. EMPRESA ENERGETICA DO MATO GROSSO DO SUL 

1.1. A HISTORIA DA ENERSUL 

Em 1° de Janeiro de 1979, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizou a 

criacao da Enersul, autorizou a criacao e instalacao da Companhia sob a forma de sociedade 

de economia mista, reservando ao estado 51% no minimo, das agoes com direito a voto. 

Em sua fase pre-operaciona! a Enersul teve como atividades marcantes a cisao da 

CEMAT e a determinacao das condicoes do sistema eletrico de Mato Grosso do Sul, tendo 

sido estabelecido que a Companhia assumiria os servigos de energia eletrica, assim como os 

bens e instalagoes do sistema eletrico do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 01 de Janeiro 

de 1980. 

Em 08 de junho de 1993 a Assembleia Geral Extraordinaria alterou a denominagao da 

Emissora para Empresa Energetica de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL e ampliou seu 

objeto social, que passou a incluir pesquisa, estudos, planejamento, construgao e exploragao 

da produgao, transformagao, transporte, armazenamento, distribuigao e comercio de energia, 

em qualquer das suas formas, de combustiveis e de outras materias primas energeticas, 

podendo a Companhia, ainda, por si, ou por sociedade em que viesse a participar, executar as 

atividades inerentes ao objeto social e realizar estudos sobre fontes de energia, sobre 

planejamento, construgao e operagao de barragens e outros empreendimentos, inclusive 

prestagao de servigos de consultoria e assistencia tecnica. 

Em 24 de setembro de 1997, iniciou-se o processo de privatizagao da Companhia, com 

a abertura de Audiencia Publica a fim de dar conhecimento, infonnar e esclarecer a opiniao 

publica sobre as condigoes gerais da desestatizagao, tendo sido publicado, em 21 de outubro 

de 1997, no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, o Edital de Alienagao. 
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Na privatizagao, foi alienado 61,36% das agoes do capital social equivalente a 84,21%0 

do capital votante que pertenciam ao Estado de Mato Grosso do Sul e da Centrais Eletricas 

Brasileiras S.A. - ELETROBRAS. O leilao de privatizagao da Enersul foi realizado na Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1997, sendo o Jance vencedor 

apresentado pela Magistra, no valor de R$ 625.555 mil, correspondendo a um agio de 83,80% 

sobre o prego minimo. Em 31 de dezembro de 1999, a Magistra detinha 87,86% das agoes 

ordinarias e 65,20%) do total de agoes do capital social da Enersul. 

A administragao da empresa foi regulada por um acordo de acionistas celebrado na 

data da privatizagao que vigorou ate setembro de 2002. A partir de outubro de 2002, com o 

termino do acordo de acionistas, os acionistas controladores da Energias do Brasil adquiriram 

o controle exclusivo da Escelsa e da Enersul. Para todos os periodos a partir de outubro de 

2003 ate o initio de 2004, a Energias do Brasil, em conjunto com a Escelsa e a Enersul 

estiveram sob o controle conjunto dos acionistas controladores da Energias do Brasil. 

Em 19 de abril de 2004, as administragoes da Energias do Brasil e suas controladas, 

Bandeirante, Escelsa e Enersul, protocolaram, na ANEEL, o pedido de autorizagao previa 

para realizagao de reorganizagao societaria, objetivando, simplificar a estrutura societana 

dessas companhias e capturar sinergias. 

A EDP e o grupo que controla a Energias do Brasil, esta entre os grandes operadores 

europeus do setor eletrico e um dos maiores conglomerados empresariais Portugueses. E o 

unico grupo empresarial do setor eletrico da Peninsula Iberica com atividades de produgao e 

distribuigao nos dois paises, Portugal e Espanha, onde detem o controle do quarto maior 

operador eletrico espanhol, Alem disso, marca presenga na America Latina, com grande 

representagao no Brasil e em Macau, nos setores de geragao, distribuigao e comercializagao 

de energia eletrica. 
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A empresa tem a visao de ser uma das empresas lideres do setor energetico brasileiro, 

com foco na criacao de valor e na sustentabilidade. Sua missao atuar no setor energetico 

brasileiro com padroes de excelencia no servico aos clientes, proporcionando retomo aos 

acionistas, valorizando os colaboradores e exercendo a responsabilidade social corporativa. 

O initio das operacoes da EDP, no Brasil foi em 1996 ,com a aquisicao de uma 

participacao minoritaria na CERJ, em 1997 o grupo assume 25% da hidreletrica Luis Eduardo 

Magalhaes (Lajeado), no Tocantins, realizando assim seu primeiro investimento na area de 

geracao no pais, em 2000 foi criado a EDP do Brasil e foi dado initio da construgao da 

tenneletrica Fafen, no polo petroquimico de Camacari, em parceria com a Petrobras; em 2001 

foi feita a aquisigao, em leilao, da concessao para construir a usina de Peixe Angical (TO), 

com potencia de 452 MW; cisao da Bandeirante Energia, com a saida da CPFL do capital 

social da empresa, que passa a ser controiada unicamente pela Energias do Brasil; em 2002 A 

Hidreletrica de Lajeado entra em operagao plena, com potencia de 902,5 MW; em 2003 

retomada das obras de Peixe Angical, que passa a ter Furnas como socia e como primeiro 

passo de sua reestruturacao societaria, a entao EDP Brasil passa a deter o controle direto da 

Escelsa e Enersul; 2005 Muda a denominacao da empresa para Energias do Brasil, abertura 

do capital da companhia com oferta publica de agoes no Mercado da Bovespa e capitalizagao 

das dividas em dolar da Escelsa, em uma operagao de quase R$ 1,2 bilhao, a maior do ano 

nesse genero. 

A capacidade instalada atual de geragao no grupo, de 531 MW, passara a 1.043 M W 

ao longo de 2006, com a conclusao de tres projetos, destacando-se a Usina Hidreletrica Peixe 

Angical (452 MW), no Rio Tocantins. Em 2005, a Energias do Brasil distribuiu 23,1 mil 

GWh de energia eletrica, atendendo cerca de 3,0 milhoes de clientes, o que representa quase 

10 milhoes de habitantes. 
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Em distribuigao, o grupo controla integralmente as empresas Bandeirante Energia, que 

atua no Alto Tiete, Vale do Paraiba e Litorai Norte do Estado de Sao Paulo, a Escelsa e a 

Enersul. 

Em comercializagao, por meio de sua controlada Enertrade Comerciaiizadora de 

Energia S.A., a Energias do Brasil e um dos agentes mais ativos do dinamico mercado livre de 

energia, no qua! negociou 6.400 GWh em 2005. 

1.2. A ESTRUTURA DA ENERSUL 

A Enersul esta situada Campo Grande-MS, tem como visao ser uma das empresas 

lideres do setor de distribuigao de energia eletrica brasileiro, com foco na criagao de valor e 

na sustentabilidade, a sua missao e atuar no setor de distribuigao de energia eletrica, em sua 

area de concessao, com padroes de excelencia no servigo aos clientes, proporcionando retorno 

aos acionistas, valorizando os colaboradores e exercendo a responsabilidade social 

corporativa. 

Empresa Energetica Mato Grosso do Sul e uma sociedade anonima, de capital aberto, 

que atua na geragao, transmissao e distribuigao de energia eletrica no Estado Mato Grosso do 

Sul, atendendo a 72 dos 77 municipios dentro dos 330.000 km 2 da area de concessao, o que 

representa cerca de 92% da area total do Estado. Em sua area de concessao, que corresponde a 

92% do territorio sul-mato-grossense, a ENERSUL atende a mais de 596 mil consumidores. 

Na figura 1.1 podemos perceber a sua area de concessao no estado do Mato Grosso do Sul. 
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A Enersul faz parte da Energias do Brasil que uma holding que detem investimentos 

no setor de energia eletrica, consolidando atividades de geracao, comercializagao e 

distribuigao em quatro importantes Estados do Brasil - Sao Paulo, Espirito Santo, Mato 

Grosso do Sul e Tocantins. Por sua vez a Energias do Brasil e controlada pela EDP. 

1.2.1. CARACTERISTICAS COMERCIAIS DA ENERSUL1 

Durante o ano de 2005, a Enersul distribuiu um total de 3.107 GWh de energia para 

658 mil consumidores, correspondente a aproximadamente 95% da energia consumida em 

todo o Estado de Mato Grosso do Sul e 793 GWh de energia para 662 mil consumidores. 

[1] www.enersul.com.br 

http://www.enersul.com.br


] 5 

A receita liquida da Enersul representou 20% da receita liquida total do Grupo 

Energias do Brasil em 2005 e 18% da receita liquida total do Grupo Energias do Brasil no 

primeiro trimestre de 2006. 

A prestagao do servico publico de distribuigao de energia eletrica e viabilizada por 

meio de redes de distribuigao, ramificadas em toda a area de concessao da Companhia. Esse 

servigo e prestado diretamente pela Companhia aos consumidores finais, subdivididos em 

varias classes de tensao e de consumo. A energia eletrica vendida e quantificada por meio da 

instalagao de medidores com leituras mensais, cujas informagces sao processadas e servem de 

base para a emissao de faturas com a aplicagao de tarifas, encargos e tributes estabeiecidos 

pelas leis vigentes. 

A rede de eletricidade da Enersul inclui a sub-transmissao de energia de alta voltagem 

(138 kV e 88 kV) e sua transformagao e distribuigao em voitagens medias principalmente de 

13,8 kV,69kVe34,5 kV. 

No primeiro trimestre de 2006, a Enersul faturou 695,2 GWh de eletricidade, dos quais 

101,7 GWh foram fornecidos a consumidores industriais, 243,1 GWh a consumidores 

residenciais, 55,8 GWh a consumidores comerciais e 294,6 GWh para outros, inclusive 

orgaos governamentais e consumidores rurais. 

Sao ati vidades acessonas a distribuigao de energia eletrica pela Companhia as 

seguintes atividades: 

Ligagao e vistoria da unidade consumidora; 

• • Aferigao de medidor a pedido do consumidor; 

* Verificagao do nivel de tensao a pedido do consumidor; 

Religagao de unidade consumidora; 

Faturamento e arrecadagao; 
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Averiguagao de danos no sistema; 

Construgao de novas linhas de transmissao e distribuigao. 

As tarifas cobradas pela Companhia de seus clientes sao fixadas pelo Poder 

Congedente e estao descritas no Anexo I desse trabalho. As tarifas sao passiveis de reajuste e 

revisao. 

As atividades da empresa sao infhienciadas por diversos fatores, como por exemplo, a 

politica economica do govemo federal, inflagao, fiutuagoes das taxas de cambio e das taxas de 

juros, assim como a deterioracao das condicoes economicas no mercado nacional e em outros 

paises, que podem afetar a economia nacional e os negocios da empresa. 

As atividades da empresa sao conduzidas exciusivamente no mercado brasileiro, nao 

estando sujeita as leis e regras dos mercados estrangeiros referentes a distribuigao de energia 

eletrica. 

A Companhia atua em ambiente altamente regulado pelo governo brasileiro, estando 

assim sujeita aos efeitos de agoes governamentais e regulagao especifica. 

1.2.2. CARACTERISTICAS SOCIETAJRIAS DO GRUPO2 

Em 2005, a Energias do Brasil concluiu o processo de desverticalizagao do grupo, 

separando suas atividades de geragao e distribuigao por meio da cisao das distribuidoras de 

energia eletrica Escelsa (ES) e Enersul (MS). Parte dos ativos da Escelsa foi distribuida entre 

a Castelo Energetica e a Energest. A Enersul tambem foi cindida, com ativos de geragao e 

transmissao divididos entre a Energest e a Pantanal Energetica.22 

A medida e uma das exigencias do Novo Modelo do Setor Eletrico, pelo qual as 

[2] wvAv.energiasdobrasil.com.br 
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concessionarias de distribuigao de energia eletrica nao mais poderao exercer atividades de 

geragao e transmissao e nem deter participagSes societarias em outras empresas. 

A nova configuragao societaria ja reflete a bem sucedida reorganizagao que teve por 

objetivos simplificar a estrutura do grupo, aumentar sua transparencia e competitividade, 

capturar sinergias e consolidar exciusivamente na Energias do Brasil a liquidez das agSes. 

energias do brasil 
[27 ,65% 1 |60% 1100% | i o o % | i o o % 100% | 

e a d o Angical 
2 

Energest 
Enertrade Bandeirante Enersul 

100% | 5 1 % I 100% 

r c < 5 „ 2 Costa Pantanal3 
° b b A Rica Energetica 

Geracao Comer cializacao 

Figura 1.2 Estrutura societaria da Energias do Brasil 

Escelsa 

Distribuicao 

1.2.3. RECURSOS HUMANOS DA ENERSUL 

Em 31 de margo de 2006, a Enersul possuia 861 empregados. No quadro abaixo, pode-

se identificar a evolugao do quadro de pessoal da Companhia nos ultimos tres anos e no 

primeiro trimestre de 2005 e 2006: 



IS 

Periodo 
Numero d e Empregados Numero de 

Periodo 
Por Piano Por Regiao Por Diretoria 

Clientes por 
empregado 

Operacionais 663 C.Grande 558 Presidencia 16 
Profissionais 244 Sul 187 Adm/Fin 92 

2003 Gerenciais 33 Norte 195 Comerc ia l 213 
Tecnica 609 
Cedidos 10 

Total 940 Total 940 Total 940 653 
Operacionais 598 C.Grande 547 Presidencia 14 

Profissionais 268 Su! 179 Adm/Fin 83 
2004 Gerenciais 32 Norte 172 Comerc ia l 206 

Tecnica 583 
Cedidos 12 

Total 898 Total 898 Total 898 712 
Operacionais 576 C.Grande 539 Presidencia 13 

Profissionais 257 Sul 170 Adm/Fin 69 
2005 Gerenciais 31 Norte 155 Comerc ia l 207 

Tecnica 563 
Cedidos 12 

Total 864 Total 864 Total 864 762 
Operacionais 574 C.Grande 537 Presidencia 14 

Profissionais 255 Sul 169 Adm/Fin 69 
2006 Gerenciais 32 Norte 155 Comerc ia l 205 

trimestre Tecnica 561 
Cedidos 12 

Total 861 Total 861 Total 861 769 

Tabela 1.1 Quadro de pessoal da Enersul por regiao, area e piano. 

Em 31 de dezembro de 2005, o valor da folha de pagamento da Enersul, 

incJuindo remuneragao, encargos soc.iais e beneficios dos empregados, totalizava R$ 62.533 

mil, sendo que esse valor foi de R$ 60.807 mil em dezembro de 2004 e RS 53.428 mil em 

dezembro de 2003. 
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1.2.4. SISTEMA DE DISTRIBUigAO DA ENERSUL 

O sistema de distribuigao da Enersul, originado nas subestacoes, consiste em uma rede 

dispersa de linhas. A eletricidade e fornecida a consumidores industrials de grande porte, em 

tensao maior, e aos demais consumidores em faixas de tensao menor. 

O sistema eletrico de distribuigao da Enersul e formado por linhas de distribuigao de 

138 kV, 69 kV, 34,5 kV e redes de media e baixa tensao. Os principais dados tecnicos da 

Enersul estao na tabela 1.2 

tnstatacoes 2003 2004 2005 

Numero d e Subestacoes 86 87 87 

Potenc ia Instalada d e Transformacao (MVA) 1.513 1.545 1.547 

Redes d e Distribuigao Propria ( k m } 40.100 44.274 49.675 

Transformadores de Distribuicao 21.109 23.627 27.929 

Transformadores de Distribuicao d e terceiros 29.485 30.377 30.620 

Totai de kVA's insralados na distribuicao (MVA) 812 878 958 

Total de kVA's instalados na distribuigao Terceiros (MVA) 1.177 1.237 1.273 

Posfes e m Redes de Disiribu'tgao 459.160 482.692 551.457 

Tabela 1.2 Dados tecnicos da Enersul 

O suprimento ao sistema eletrico da Enersul e realizado principalmente por meio da 

linha de transmissao em 230 kV da Subestagao de Guaira, no Parana, com a subestagao de 

Dourados e com a subestagao de Anastacio, no Estado de Mato Grosso do Sul. Destacam-se 

ainda as linhas em 138 kV, duas provenientes do estado de Sao Paulo, que conectam a 

subestagao da Usina de Jupia a subestagao Campo Grande ELETROSUL e outra que conecta 

a Usina de Rosana a subestagao de Dourados. 
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Em complemento ao sistema de transmissao, o suprimento e realizado por meio das 

seguintes geragoes locais: Usina Termica a Gas Natural William Arjona (175 MW), 

propriedade da Tractebel Energia S.A.; Usina Hidreletrica de Mimoso (29 MW); Pequena 

Central hidreletrica de Costa Rica (16 MW) e Paraiso (20 MW), de propriedade da Cesa, 

subsidiaria da Energest. 

Para atendimento as regioes isoladas, tem-se ainda, os seguintes pontos de suprimento: 

conexoes com os sistemas da Centrais Eletricas Mato-Grossense S.A em 34,5 kV, Servigos de 

Eletricidade S.A. em 34,5 kV e Companhia Paranaense de Energia em 138 K V para 

suprimento dos municipios de Sonora (norte), Bataguassii (leste) e para a regiao de Eldorado 

(sul), respectivamente. 

1.2.5. FORNECrMENTO, COMPRA E FATURAMENTO DE ENERGIA 

A area de concessao da Enersul abrange o Estado de Mato Grosso do Sul, exceto os 

municipios de Tres Lagoas, Anaurilandia, Selviria, Brasilandia e Santa Rita do Pardo, que sao 

atendidos pela Elektro Eletricidade e Servigos S.A. Eventualmente, a Enersul efetua vendas a 

ANDE, no Paraguai, CELG, no Estado de Goias. 

O consumo total de eletricidade dos consumidores da Enersul diminuiu 

aproximadamente 1,7% no acumulado de margo de 2006 em relagao ao mesmo periodo de 

2005. 

No primeiro trimestre de 2006, a energia distribuida foi de 793 GWh, tendo uma 

variagao negativa de 0,3% em relagao ao mesmo periodo de 2005, periodo em que a energia 

distribuida foi de 795 GWh. O total de energia distribuida, em 2005, foi de 3.587 GWh, 

representando um acrescimo de 4,6% em relagao ao ano anterior 
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Por ser uma distribuidora de energia eletrica, a Companhia depende basicamente da 

energia eletrica que Ihe e suprida pelas empresas de geragao de energia eletrica. Como a 

Enersul nao possui mais empreendimentos de geragao, a energia necessaria ao atendimento do 

seu mercado e, integralmente, adquirida de terceiros. 

Em 31 de margo de 2006, a compra de energia eletrica, incluindo os encargos de 

conexao e uso do sistema, representou 52,9% dos custos e despesas operacionais da 

Companhia. Os CCEAR, firmados no Leilao em 7 de dezembro de 2004, representaram 

25,8% do total de energia eletrica comprada para o primeiro trimestre de 2006 e o suprimento 

com Itaipu representou 17% do total de energia eletrica neste mesmo periodo. Na tabela 1.3 

esta o resumo da participagao no consumo das classes de clientes 

;Residencia! 
'industrial 
iComercial 
i 
jRural 
iPoder Publico 
Mlumlnacao Publica 
jServico Publico Energia Vendida aos Clientes Finais 

Suprimento a Outras Concessionarias 

Clientes de Uso da Rede 

Consumo Prdprfo 

(=) Energia Distribuida 

Clientes Volume 
Receita 

Operacior.?!* 
UN MWh Real 

536.343 
4.276 

55.019 
54.954 

6.192 
476 
685 

924.607 
472.023 
598.355 
313.134 
150.490 
162.553 
105.762 

317.653 
106.880 
195.634 
66.778 
51.472 
30.433 
20.101 

657.945 2.726.924 788.951 

2 j 3.367 122 

14 | 370.647 33.941 

180 6.578 0 

j 658.14l l 3.107.516 V 823.0141 j 

Tabela 1.3 Energia faturada para os clientes da Enersul. 

Clientes Volume Receita 
Operacional* 

UN MWh Real 

525.497 
4.430 

54.620 
48.165 
6.045 

143 
674 

911.937 
579.615 
584.535 
307.741 
141.978 
158 581 
147.267 

262.024 
104.777 
156.396 
52.381 
40.130 
21 453 
19.927 

639.574 L 2.831.753 657.088 

2 | 11.975 2.159 

7 | 177.692 11.121 

177 6.394 0 

639.760 j 3.027.813 670.368 

1.2.6. PERDAS DE ENERGIA 

O m'vel de perdas no sistema Enersul situa-se, historicamente, acima da media 

nacional, em fungao da dispersao espacial e da baixa concentragao de cargas. Notadamente 
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neste ano, o incremento deve-se a parcela de perdas tecnicas relativa ao sistema de 

transmissao, que teve como fator preponderante a efetivacSo, a partir de marco de 2005, da 

Resolucao Aneel N° 344/2002, alterando a localizaceio dos pontos de medigao para a fronteira 

e fazendo com que as perdas anteriormente consideradas da Rede Basica passassem a ser 

incorporadas nos requisites da Enersul. Podemos acompanhar na figura 1.3 a evolucao das 

perdas e a comparacao das perdas tecnicas e comerciais. 

dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 

U Perdas Comerciais ffi Perdas Tecnicas 

Figura 1.3 Perdas no sistema Enersul. 

Como em outras empresas do setor de energia eletrica brasileiro, a Enersul vem 

registrando um crescimento significativo nos percentuais de perdas comerciais, normalmente 

relacionadas as fraudes e notadamente a partir do racionamento de energia em 2001. 

Em face desse cenario, a Enersul e as demais distribuidoras do grupo EDP, definiram a 

reducao de perdas comerciais como objetivo estratigico a ser perseguido, com metas a serem 

cumpridas em 2005 e para o trienio 2006/2008. 



23 

As perdas comerciais tiveram uma pequena queda, em 2005, em relagao as perdas de 

2004, passando de 6,0% para 5,9%. A tendencia e de queda para os proximos anos, em razao 

das significativas agoes implementadas. 

No programa desenvolvido para o combate as perdas foram realizadas 156,7 mil 

inspegoes de unidades consumidoras, entre inspegoes normais, com indicios de fraudes, falha 

na medigao e auto-religagao. 

1.2.7. INVESTIMENTOS DA ENERSUL 

Em 2005 o programa de investimentos da Enersul atingiu a expressiva marca de R$ 

191,7 milhoes, 104,5% maior do que o programa de 2004, mostrando de forma inequivoca o 

seu comprometimento com o desenvolvimento economico-social do estado de Mato Grosso 

do Sul, como podemos observar na tabela 1.4 

R$ mi l 

.'. • • ': ...... . : . . - .:. -::-;'̂ tMyj>ii 
G e r a g a o 17 318 

C o n v e n c i o n a l 95 .710 42 .530 

E x p a n s a o de Rede 61.431 16.410 
M e l h o r a m e n t o da Rede 20 .378 14.838 

P & D 1.371 1.398 

Instafagoes e m Geral 4.269 2.844 
T e l e c o m un icagoes 2 .851 1.748 

Informat ica 5.410 5.292 
M o d e m i z a c a o 10.898 2.640 

U n i v e r s a l i z a c a o 70.110 36.296 

O u t r o s 14.952 11.950 

T o t a l 191.687 93.735 

Tabela 1.4 Investimentos Feitos pela Enersul 
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Para atendimento da demanda do mercado com niveis de qualidade exigidos pela 

legislacao, foram investidos R$ 61,4 milhoes na expansao das redes eletricas, de linhas e 

subestacoes de distribuicao para ligacao de novos clientes e na instalacao de sistemas de 

medigao. 

Na manutengao de redes eletricas foram gastos cerca de R$ 20,4 milhoes, envolvendo, 

entre outros, os servigos de manutengao preventiva das linhas de transmissao, de subestagoes 

e redes de distribuigao. 

1.2.8. RELATORIOS FINANCEIROS DA ENERGIAS DO BRASIL 

Na tabela 1.5 indica o lucro das tres concessionarias que formam o grupo 

Energias do Brasil, em seguida na tabela 1.6 os gastos operacionais do grupo. 

I t e n s em R$ m i l ou 
% 

Distribuicao 

Bandeirante Esceisa Enersul 

2005 2 0 0 4 2005 2 0 0 4 2 0 0 5 2004 

Receita liquida 1.976.388 1.822.806 1.223.333 1.023.803 871.221 701.128 
Gastos operacionais -
depreciacao 

1.701.558 1.490.933 979.914 843.408 588.267 488.984 

EBITDA 274.830 331.873 243.419 180.395 282.954 2 1 2 . 1 4 4 

Margem EBITDA % 13,9% j 18,2% 19,9% 17,6% 32,5% 30,3% 

Tabela 1.5 Lucro obtido pelo grupo Energias do Brasil 



Gastos operacionais - RS mil 2005 2004 

Gastos gerenciaveis 

Pessoal 2 6 7 . 9 6 9 258 .368 3 , 7 % 

Mater ia l 36 .208 31 .289 1 5 , 7 % 

Servigos de terceiros 239 .282 198 .400 2 0 , 6 % 

Provisoes 69 .445 55 .557 2 5 , 0 % 

Outros 1 U J . \ J ~J -> 1 "3 0/-e-A. ,_< ru 

Subtotal 717.936 630.217 13,9% 

Depreciagao e amort izagao 239 .823 226 .343 6 , 0 % 

7otai cios gastos gerenciaveis 957.759 856.560 11,8% 1 

Gastos nao-gerenciaveis 

Energia comprada e t r anspor te 2 .132 .125 1.957.169 8 ,9% 

Encargos de servigo do s is tema 83 .550 2 4 . 7 1 1 2 3 8 , 1 % 

Cota de consumo de combus t ive! - CCC 258 .892 163 .492 5 8 , 4 % 

Compensagao f inanceira 7 .631 5.287 4 4 , 3 % 

Taxa de fiscalizagao da anee! 9 .241 6 . 8 8 1 3 4 , 3 % 

Conta de desenvolv imento energetico -
CDE 

184 .960 109 .598 6 8 , 8 % 

Outros 16 .284 19 .497 -i.O,D u/0 

Total dos gastos nao-gerenciaveis 2,692,683 2.286.635 17.8% 

Total dos gastos 3.650.442 3.143.195 16,1% 

Tabela 1.6 Gastos Operacionais Do Grupo Energias do Brasil 
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Na tabela 1.7 indica a relagao da energia comprada nos anos de 2004 e 2005 nas supridoras e 

em leiloes. 

Energia comprada - R$ mil 2005 2004 
Contratos iniciais 379.923 729.115 
Itaipu 552.693 591.473 
Leilao 302.743 5.860 

| Outros supridores 371.940 221.808 
j Encargos de conexao e rede basica 476.506 425.898 
| Apropriacao e amortizacao de CVA (Hquido) 48.320 (16.985) 
i — t — t 1 
i 
{ 

Total geral 2.132.125 1.957.169 

Tabela 1.7 Energia comprada pelo Grupo Energias do Brasil 
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2. MONITORAgAO DE CONSUMO E EVENTOS EM CLIENTES DE ALTA TENSAO 

2.1. DEFINigAO DOS GRUPOS DE CLIENTES 3 

Quando uma unidade consumidora e atendida pela concessional! a em aita tensao, esta 

unidade consumidora, industria, comercio, condominio residencial, propriedade rural etc., 

possui transformadores exclusivos para seu atendimento.Deste modo, esta unidade e 

classificada como Grupo "A" e pode ser atendida nas tensoes de 13,8 kV, 34,5 kV, 69 kV 

e 138 kV. 

Os clientes em Alta Tensao, conforme o tipo de atendimento, podem ser consumidores 

Convencionais, Horo-sazonais, Livres e Potencialmente Livres, Autoprodutores e 

Produtores Independentes. 

2.1.2 CLIENTE CONVENCIONAL 

O Cliente em Alta Tensao denominado Convencional e atendido em tensao superior 

ou igual a 2300 V, com demanda contratada inferior a 300 kW. Sua tarifa de demanda e de 

energia consumida nao se alteram em funcao do horario do dia ou meses do ano. 

A Supervisao de Atendimento do Grupo A das concessionarias de energia, oferece 

servigos, informagoes e apoio tecnico aos clientes convencionais em Alta Tensao, sendo 

responsavel pelo acompanhamento dos Contratos de Fornecimento, oferecendo as melhores 

condigoes tarifarias e contratuais. 

[3] SILVA, Adriano Magno R Identificagao e minimiza^ao das perdas comercias em concessionaria de energia 
eletrica. Campina Grande - PB : Trabalho de conclusao de curso - DEEAJFCG, 2006 
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2.1.3 CLIENTE HORO-SAZONAL 

Os periodos de chuva e seca interferem diretamente na geragao de energia das usinas 

hidreletncas brasileiras, acumulando maior potencia! energetico nas fases umidas, para 

garantir a producao tambem nos meses de seca. Durante o dia, tambem se observant horarios 

de maior ou menor utilizagao de equipamentos, afetando diretamente a demanda e o consumo 

de energia eletrica. 

A fim de estimular o uso de energia nos periodos mais favoraveis ao sistema eletrico 

nacional, otimizando a geragao e o consumo, foi criada a estrutura tarifaria horo-sazonal. 

Os contratos de fornecimento nessa modalidade apresentam diferentes valores para a 

demanda e a energia consumida nos segmentos horarios considerados de ponta ou fora de 

ponta. Tambem ao Iongo do ano, sao diferenciadas as tarifas nos periodos seco e umido. 

2.2 CLASSIFICAQAO DOS CLIENTES 

Agrupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensao 

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

subterraneo de distribuigao e faturadas neste Grupo, esse grupo ainda tem a seguinte 

subdivisao: 

a) Subgrupo A I - tensao de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

b) Subgrupo A2 - tensao de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 

c) Subgrupo A3 - tensao de fornecimento de 69 kV; 
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d) Subgrupo A3 a - tensao de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 

e) Subgrupo A4 - tensao de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; 

f) Subgrupo AS-tensao de fornecimento inferior a 2.3 kV. subterranea. 

Agrupamento composto de unidades consumidoras, com fornecimento em tensao 

inferior a 2,3 kV, ou ainda, atendidas em tensao superior a 2,3 kV e faturadas neste Grupo. 

como rege a legislacao tarifaria vigente, pode subdividir nos seguintes grupos. 

a) Subgrupo B l - residencial; 

b) Subgrupo B1 - residencial baixa renda; 

c) Subgrupo B2 - rural; 

d) Subgrupo B2 - cooperative de eletrificacao rural; 

e) Subgrupo B2 - servico publico de irrigacao; 

f) Subgrupo B3 - demais classes; 

g) Subgrupo B4 - iluminacao publica. 

2.3 TARIFAS DE ENERGIA 

As tarifas de eletricidade em vigor possuem estruturas com dois componentes basicos 

na definigao do seu preco, uma componente relativo a demanda de potencia (quilowatt ou 

kW) e outro componente relativo ao consumo de energia (quilowatt-hora ou kWh). 
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Ate 1981, o unico sistema utilizado, denominado Convencional, nao permitia que o 

consumidor percebesse os reflexos decorrentes da forma de utilizar a eletricidade, ja que nao 

havia diferenciagao de pregos segunda sua utilizagao durante o dia ou periodos do ano. 

Era indiferente para o consumidor utilizar a energia eletrica durante a madrugada ou 

no final da tarde, assim como consumir durante o mes de junho ou dezembro. Com isso, o 

perfil do comportamento do consumo ao longo desses periodos reflete uma tendencia natural, 

vinculada exciusivamente aos habitos de consumo e as caracteristicas proprias do mercado de 

uma determinada regiao. 

2.3.1 TIPOS DE TARIFAS 

Estrutura tarifaria convencional: estrutura caracterizada pela aplicacao de tarifas de 

consumo de energia eletrica e/ou demanda de potencia independentemenle das horas de 

utilizagao do dia e dos periodos do ano. 

Estrutura tarifaria horo-sazonal: estrutura caracterizada pela aplicacao de tarifas 

diferenciadas de consumo de energia eletrica e de demanda de potencia de acordo com as 

horas de utilizagao do dia e dos periodos do ano, conforme especificagao a seguir: 

2.3.1.1 TARIFA AZUL 

Modalidade estruturada para aplicagao de tarifas diferenciadas de consumo de energia 

eletrica de acordo com as horas de utilizagao do dia e os periodos do ano, bem como de tarifas 

diferenciadas de demanda de potencia de acordo com as horas de utilizagao do dia. A Tarifa 
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Azul sera aplicada considerando a seguinte estrutura tarifaria: Existe pregos diferenciados 

para demanda de potencia em horario de ponta e fora de ponta, quanto as tarifas de energia 

sao diferenciadas por horario de ponta e fora de ponta, bem como periodos do ano umido e 

seco, diferenciando em quatro tarifas distintas. 

2.3.1.2 TARIFA VERDE 

Modalidade estruturada para aplicagao de tarifas diferenciadas de consumo de energia 

eletrica de acordo com as horas de utilizagao do dia e os periodos do ano, bem como de uma 

unica tarifa de demanda de potencia. A Tarifa Verde sera aplicada considerando a seguinte 

estrutura tarifaria. A demanda sera cobrada com um prego unico nao fazendo diferenciagao do 

horario do dia, quanto a energia sera tarifada de maneira identica a da tarifa azul, ou seja, 

diferenciado horarios do dia e periodos do ano. 

2.4 MONITORAMENTO DE CONSUMO DE CLIENTES DE ALTA TENSAO 

2.4.1 TELEMEDICAO DE ENERGIA ELETRICA VIA INTERNET. 

A principio, a ideia de usar a Internet foi bastante atacada por areas inteiras de 

algumas concessionarias. Vale lembrar que as pessoas que trabalham com medigao de energia 

eletrica nas concessionarias tem uma mentalidade bastante conservadora, principalmente pelo 

fato da medigao ser a "caixa registradora" da empresa, responsavel por todo o faturamento. 
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Todas as questoes foram analisadas e levadas em consideragao, percebendo-se ainda a 

viabilidade do projeto devidos a alguns fatores: 

• Escalabilidade: O projeto teria aplicagao para milhares de pontos de medigao. 

• Custo: o uso de infra-estrutura existente e tecnologia reduz o investimento. 

• Seguranca: o uso de algoritmos de criptografia e autenticagao digital, garante mais 

seguranga e disponibilidade do sistema que linhas privadas/dedicadas. 

• Longa Vida: a solugao nao deve ficar obsoleta em um curto ou medio prazo. 

• Capilaridade: a Internet chega a qualquer ponto do pais e do mundo. 

• Tecnologia Web Server: permite milhares de conexoes simultaneas. 

• Multimidia: pode ser acessada por telefone fixo, celular, redes IP satelites, etc 

Ate bem pouco tempo atras, as concessionarias tinham necessidade de ler o consumo 

de energia de seus clientes apenas uma vez por mes, para fins de faturamento. Com a nova 

estruturagao do setor eletrico, esta necessidade esta sendo revista. Algumas concessionarias 

querem leituras diarias, outras horarias, outras em tempo real, dependendo do ponto de 

medigao em analise. Pode-se tambem fazer a instalagao em todos os consumidores existentes 

na concessionaria, pois a rede e capaz de chegar a todo tipo de consumidor de energia, ate 

mesmo os residenciais, usando infra-estrutura ja existente. Na figura 2.1 podemos analisar a 

estrutura basica de um sistema de telemedigao via Internet.4 

[4] KOPITTKE, Bruno Hartmut Telemedicao de Energia em Grandes Clientes. Sao Paulo - Sp . AFESBJ, 
2001 
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Teleleitura via Internet 

Gateways 
Medidores 

Figura 2.1 Estrutura basica de Telemedicao via Internet 

O sistema pode ser dividido em tres partes: Aquisicao, Transporte e Banco de Dados. 

A aquisicao de Dados, nesta solucao, tem as seguintes caracteristicas: 

• E feita por gateways ou concentradores de dados. (4 ou 256 medidores) 

• Totalmente construida para a Internet, sem uso de protocolos fechados 

• Medigao para todos consumidores, usando portas da concessionaria ou usuario. 

• Conexao periodica ao Servidor de Dados para envio de informagoes, 

• Compativel com linha telefonica convencional, celular, satdlite ou redes IP 

• Permite fazer o sincronismo de todos os relogios dos medidores. 
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medidores sao Iigados em redes conforme o enquadramento tarifario de cada consumidor. 

Apos passar pela Internet, as informagoes chegam a um Servidor de Dados. As 

caracteristicas deste que este servidor precisa ter sao: 

• Capaz de receber informagoes de milhares de pontos de medigao simultaneamente. 

• Compativel com os principals Bancos de Dados do mercado: 

• Construir relatorios e graficos gerenciais com as informagoes dos pontos de medigao 

no formato de paginas WEB. 

• Servidor passivo pois os gateways e que envia os dados, dispensa operadores. 

• Compativel com as especificagoes do MAE, que exige criptografia e autenticagao 

Basicamente, o conjunto de informagoes a ser disponibilizada ao cliente depende 

exciusivamente das caracteristicas do medidor, sendo utilizado em cada ponto de medigao. Ha 

uma grande padronizagao nos medidores eletronicos utilizados para faturamento de clientes 

horo-sazonais. Ainda que existam varios fabricantes, os medidores possuem importantes 

caracteristicas comuns, gragas a compatibilidade com a Norma de Intercambio de 

Informagoes para Medidores Eletronicos, tambem conhecido como protocolo ABNT. Os 

medidores compativeis com o padrao ABNT respondem pela esmagadora maioria dos 

medidores eletronicos em uso no pais, e compreendem quase que a totalidade dos medidores 

instalados em grandes clientes no Brasil. Estes medidores, independente do modelo ou 

fabricante, dispombilizam as seguintes informagoes ao usuario do sistema: 
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• Parametros programados no medidor, registro de alteragoes efetuadas na programacao 

• Totalizadores de consumo para os diversos postos tarifarios 

• Demandas maximas para os diversos postos tarifarios 

• Registro de periodos de falta de energia eletrica 

• Memoria de massa para ate 37 dias, que permite gerar inumeros graficos e relatorios 

2.4.2 ANALISE DA CURVA DE CONSUMO E EVENTOS DE GRANDES CLIENTES 

Essa pratica deve ser constante, uma vez que qualquer falha de medigao ou fraude, em 

um cliente desse grupo pela suas caracteristicas de consumo, pode representar grandes 

prejuizos a empresa concessionaria de energia eletrica. 

Assim, esforcos devem ser feito em instalagao de equipamento de medigao, com a 

possibilidade de envios de dados por uma remota, para que se possa acompanhar a qualquer 

instante como comporta-se a curva de consumo do cliente ou mesmo detectar eventos como 

faltas de energia, ou mesmo abcrtura das caixas de medigao etc. 

Durante o periodo em que transcorreu esse estagio, tive a oportunidade de fazer a 

analise da cur/a de consumo do cliente, atentando para a sua sazonalidade, em seguida 

anaiisamos os eventos que poderiam ocorrer na unidade consumidora entre eles, 

desligamentos repentinos sem previa comunicagao ao gestor, abertura da caixa de medigao, 

disparo do sensor de presenga, qualquer um desses itens pode ser indicios da elaboragao de 

uma fraude ou seja um desvio na medigao. 

Para compormos os relatorios de analise da unidade consumidora, anaiisamos 

inicialmente a sua curva de consumo de energia dos ultimos quatros anos, para percebermos a 
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disparo do sensor de presenga, qualquer um desses itens pode ser indicios da elaboragao de 

uma fraude ou seja um desvio na medigao. 

Para compormos os relatorios de analise da unidade consumidora, anaiisamos 

inicialmente a sua curva de consumo de energia dos ultimos quatros anos, para percebermos a 

sua sazonalidade, no mesmo grafico plotamos tambem uma curva media para uma melhor 

comparagao. A seguir na figura 2.2 pode ser vista a curva de um cliente generico. 

Ao analisarmos a curva de carga desse cliente percebemos que ele manteve a 

sazonalidade, ate abril de 2006, podemos tambem perceber esse fato na figura 2.3 que mostra 

o consumo corrido desde ano de 2003, comparado com uma curva que representa o valor 

medio do consumo. Mais uma vez percebemos que so ocorre grande discrepancia entre o 

consumo medio e o consumo real, a partir do mes de maio de 2006. 
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Figura 2.3 Consumo de energia nos ultimos quatro anos corridos de um cliente do grupo "A" 

Como o seu consumo caiu sem justificativa ou aviso previo ao gestor na 

concessionaria, passamos a levantar outros dados acerca do cliente, como o seu historico de 

inspecSes, alteracdes no seu contrato de demanda e tambem possiveis eventos denominados 

de alarmes, que ocorrem quando a um desligamento total da carga, abertura da caixa de 

medicao, disparo do sensor de presenga instalado na caixa de medicao. Abaixo segue uma 

lista de alarmes para o cliente em questao neste ano. 

Data e Hora Cidade Tipo de alarme Duracao 

30/02/2006 17:38:25 Dourados TAMPA DE LEITURA ABERTA 

23/03/2006 08:39:00 Dourados SENSOR DE PRESENCA 

10/04/2006 09:27:07 Dourados FALTA DE ENERGIA (30min) 

06/05/2006 10:20:07 Dourados FALTA DE ENERGIA (13min) 

08/05/2006 09:30:00 Dourados FALTA DE ENERGIA (llmin) 

10/05/2006 14:04:05 Dourados FALTA DE ENERGIA (40min) 

Tabela 2.1 Listas de eventos ocorridos para o cliente 
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Percebemos no mes de maio tres faltas de energia ou seja desligamentos totais nas 

instalacoes da unidade consumidora, esses sao momentos ideais para a elaboragao de uma 

fraude, assim passamos a uma nova etapa que sera a analise atraves dos dados da memoria do 

medidor que sao lidos remotamente, assim temos o grafico seguinte: 

10/05/06 15/05/06 

Figura 2.4 Memoria de massa do medidor do cliente em analise. 

Ao analisarmos o grafico com leituras de consumo diario, identificamos os tres 

desligamentos de energia, mas so no terceiro ocorre um decrescimo significativo de cerca de 

um terco da energia consumida, o que sugere a falta de medigao em uma das fases. 

Percebemos assim que ha grande possibilidade de haver alguma irregularidade na 

medigao, por fim anaiisamos o historico de inspegao do cliente, uma vez que cada cliente 

devera ser inspecionado uma vez por ano, verificamos que nao houve inspegao nos ultimos 

doze meses, encaminhamos a solicitagao a area responsavel. Que foi a campo realizando uma 

inspegao tecnica, constando que a bobina do TC de uma das fases estava queimada, nao 

registrando assim o consumo daquela fase, o que justifica a queda de cerca de um tergo do 

consumo. 



3. ANALISE DA NECESSIDADE DE INSPECOES TECNICAS 

Dentro de uma eoncessionaria de energia, uma das atividades mais recorrentes e o 

estudo para identificar clientes fraudadores ou clientes com falhas na medigao, em seguida 

fazer as inspegoes tecnica, para confirmar os indicios, corrigir as fraudes ou falhas e 

possibilitar a cobranga da energia que deixou de ser faturada. Essa energia significa perda 

para a eoncessionaria. 

A perda de energia inerente ao sistema e denominada de perda tecnica; pouco se pode 

fazer para minimiza-la. Denominamos de perdas globais a diferenga entre a energia inserida 

no sistema e a energia faturada. Quando retiramos das perdas globais as parcelas 

correspondentes as perdas tecnicas, obtemos as perdas comerciais do sistema, aquelas 

associadas a comercializagao da energia fornecida ao usuario final. Essa parcela de energia e 

produzida, transportada, fornecida, mas nao faturada, representando uma perda direta de 

faturamento. Tal evento advem de diversos fatores, quais sejam, desvios na medigao, ligagoes 

clandestinas, irregularidades na medigao, falha no cadastro, erros no faturamento, etc. Assim, 

percebemos que as referidas perdas podem resultar de diferentes agentes, nem sempre 

conhecidos e de dificil mensuragao; sao as que mais oscilam e tem apresentado tendencia de 

elevagao. 4 1 

Com o objetivo de reduzir as perdas, as concessionarias desenvolvem programas de 

inspegoes tecnicas nas medigoes das unidades consumidoras, que consistem na verificagao e 

testes nos equipamentos de medigao; verificagao da fiagao; inviolabilidade dos medidores; 

constatagao de erros de medigao e intervengao nao autorizada, aspectos relativos a seguranga, 

[4]ABRADE. Relatorio tecnico sobre perdas comerciais no faturamento e arrecadacao. Rio de Janeiro - RJ. 

Abrade, 1998. 
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etc. Diversas outras medidas podem ser tomadas, entre elas, a mudanca de procedimentos, 

programas educativos, programas sociais, parcerias com poder publico, etc. 

3.1. IRREGUL ARIDADES MAIS RECORRENTES52 

A prevencao e combate a fraude, representam as agoes mais importantes para o 

combate das perdas comerciais das concessionarias de energia, assim as concessionarias 

precisa ter procedimentos necessarios para a prevengao e combate a fraude, deve-se usar 

diversas ferramentas, pesquisas cadastrais, consulta dos historicos de irregularidade, para 

estruturar um programa eficaz de inspegao, programa para minimizar os procedimentos 

incorretos na ligagao da entrada de servigo dos consumidores. 

No nosso estudo consideraremos fraude situagoes semelhantes ou como estas: 

® Desvio de energia eletrica em pontos antes da medigao. 

» Qualquer adulteragao dos mecanismos internos do medidor. 

• A alteragao dos registros de consumo. 

• Interferencia na chave de aferigao. 

• Interferencia nos fios do circuito do sistema de medigao indireta. 

• Ligagao a revelia da eoncessionaria de energia. 

• Interferencia ou avaria nos transformadores de instrumentos de medigao. 

• Qualquer ato intencionalmente cometido, que reduza registro do consumo. 

[5] SILYA, Adriano Magno R. Identificacao e mimmizacao das perdas comercias em eoncessionaria de energia 
eletrica. Campina Grande - PB : Trabalho de conclusao de curso - DEE/UFCG, 2006 
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Agora passaremos a citar e descrever os tipos mais comuns de irregularidades 

produzidas nos ramais de clientes do grupo B. 

3.1.1 DESVIO NO RAMAL DE LIGAQAO. 

E causado quando a uma derivagao atraves de Iigacoes clandestina, que interligam o 

poste da eoncessionaria e a entrada de servico da unidade consumidora sem passar pela 

medigao. 

3.1.2 DES VrO NO DISJUNTOR. 

E causado quando ha uma derivagao de energia nos bornes do disjuntor, sendo na 

entrada ou mesmo na saida. Caso a derivagao for na entrada do disjuntor, alem da pratica 

ilicita do furto, o ramal de entrada bem como o disjuntor podera ser sobrecarregado, uma vez 

que no projeto iniciai, nao foi realizado prevendo essa derivagao. 

3.1.3 INTERFERENCIA NO MEDIDOR. 

Esse tipo de fraude pode ser feita de inumeras maneiras, retirando-se a tampa de vidro, 

pode-se manipular os ponteiros alterando o consumo, introdugao de objetos que altere o giro 

do disco do medidor, alteragao da fiagao interna do medidor, avariar as bobinas de corrente ou 

tensao. Sem retirar a tampa de vidro, pode-se perfurar a carcaga e introduzir objetos ou alterar 
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mecanismos interior, modificar a ligagao da fiagao do medidor, retirar a tampa do borne 

modificando as conexoes. 

3.1.4 LIGACAO A REVELIA. 

Ligagao feita clandestinamente em uma unidade consumidora, derivando-se 

diretamente da rede ou mesmo de qualquer ramal de ligagao de unidades vizinhas. 

3.1.5 RELIGACAO A REVELIA. 

Ligagao feita sem medigao da energia consumida, apos um desligamento da unidade 

consumidora, por iniciativa da eoncessionaria ou mesmo a pedido do consumidor. 

3.2 TIPOS DE PROGRAMAS DE INSPEQAO 

3.2.1 INSPEQOES PROGRAMADAS PELA DATA DE LIGACAO. 

Esse tipo de inspegao e realizada em unidades consumidoras recentemente Iigadas, 

(sejam a primeira ligagao ou uma ligagao apos um corte no fornecimento de energia), 

geralmente e feito em um periodo compreendido entre tres a seis meses apos a ligagao. Pois 

pode-se detectar algum erro na ligagao ou uma fraude relizada juntamente com a ligagao, o 
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que dificulta muito para identificar a fraude uma vez, que a curva de carga do cliente bem 

como sua sazonalidade, ja estarao contaminadas pelo desvio de energia. 

3.2.2 INSPEQOES PROGRAMADAS POR CARACTERISTICAS DAS UNIDADES. 

Essas inspegoes sao motivadas por diversos parametros que apontam uma maior 

possibilidade ou mesmo estatistica de se realizar um desvio de energia, entre eles podemos 

citar: 

• Ramo de atividade da unidade consumidora. 

• Altos indices de fraudes em determinados padroes de service 

• Area geografica de localizagao das unidades. 

3.2.3 INSPECOES PERIODICAS. 

Em geral as concessionarias de energia eletrica encontram dificuldades para 

operacionalizar um programa de inspegao com essas caracteristicas, devido a escassez de 

recursos humanos no quadro de funcionario da empresa ou pelo elevado custo que resultaria 

em contratagao de todo o grupo necessario atraves de firmas terceirizadas. 

Porem e uma eflciente forma de conquistar e manter uma imagem solida e objetiva 

junto a seus clientes. que perceberao o programa de fiscalizagao intensivo, coibindo assim 

novas fraudes ou mesmo o termino de algumas. 

Esse tipo de programa traz diversos beneficios a empresa eoncessionaria, pois permite 

fazer um monitoramento de seus equipamentos de medigao, detectar irregularidades tecnicas e 
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de seguranga, detectar erros de medicao e tambem identificar fraudes ou furto de energia. Por 

outro lado essas visitas periodicas as unidades consumidoras, mostra aos clientes um 

acompanhamento proximo e eficaz o que inibe possiveis intencoes de execucao de desvios de 

energia da medigao. 

3.2.4 INSPECAO POR AMOSTRAGEM. 

Diverso sao os criterios que podem ser usados para definir as unidades que serao 

inspecionadas, que serao definidos sob a orientagao da area e pesquisados no banco de dados 

da empresa, formado por informagoes cadastrais, consumo, servigos realizados, historico de 

inspegao, etc. assim podemos definir alguns fatores: 

• Rota de ieitura 

• Ano de ligagao 

• Periodo da ultima inspegao 

• Unidades que foram desligadas e nao pediram religagao. 

• Unidades que foi desmembrada a medigao. 

• Unidades com alteragao do consumidor, sem mudanga de atividade. 

• Unidade com incidencia de determinado tipo de irregularidade. 

3.2.5 DENUNCIAS. 

Todas as denuncias de fraudes dirigidas a empresa, devem ser investigadas 

independent© da fonte procedente, seja de leituristas, plantonistas de atendimentos de 

emergencia, denuncias formais, anonimas etc. 



45 

Fazendo assim a eoncessionaria pode ter um programa de incentivo a denuncia que 

pode ser encaminhada a empresa atraves de ligacoes gratuitas, ouvidorias, formularios nas 

agendas de atendimentos, via Internet etc. Mas antes se precisa desenvolver um programa que 

informe a populagao atraves da midia local a importancia do correto faturamento de energia e 

ligagao a rede de distribuigao, que pode gerar tarifas mais baixas, mais impostos recolhidos 

pela administragao publica, melhor qualidade da energia fornecida, maior seguranga nas redes 

de distribuigao etc. Essas informagoes e campanhas tambem podem ser divulgadas na propria 

fatura emitida ao cliente. 

Com relagao ao leiturista esse pode fornecer informagoes mais precisas e confiaveis 

assim a empresa deve investir em treinamentos, ate mesmo um programa de premiagao para 

denuncias feitas por ele e comprovadas. 

3.2.6 INSPEQOES PELA ANALISE DO HISTORICO DO CONSUMIDOR. 

Essas inspegoes serao geradas a partir de uma analise mensal do historico do de 

faturamento do cliente, nos seguintes aspectos. 

• Variagao acentuada dos fatores de potencia. 

• Variagao acentuada do consumo.. 

• Variagao acentuada da demanda. 

3.3 COMBATE A FRAUDE E FURTO DE ENERGIA. 

O combate a fraude e furto de energia, traduz a efetiva disposigao da empresa em 

aplicar esforgos na investigagao e detecgao de situagoes irregulares. 
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Nesse aspecto a principal forma de se combater as fraudes e furto de energia e o 

desenvolvimento de um programa de inspegao em entrada de servigos das unidades 

consumidoras. 

r 

E recomendavel a informatizagao de informagoes sobre as entradas de servigo, para 

que se possa selecionar melhor a amostra das unidades consumidoras a serem inspecionadas. 

a partir dos dados armazenados. 

Diversas estruturas podem ser implementadas na empresa para gerir esse processo de 

inspegao, mas independente do tipo a ser implantado e importante observar a necessidade de 

haver um grupo destinado a fazer as verificagoes necessarias, orientar ou ministra os 

treinamentos ou caso aja uma empresa terceirizada nessa area da eoncessionaria, esse grupo 

devera coordenar e supervisionar a execugao do programa de combate a fraudes realizado 

nessa area de atuagao. 

A informatizagao dos dados, acompanhamento de campo, a realizacao dessas 

inspegoes, aos poucos vai criando o perfil das imidades com indicios de fraudes, essa 

informagoes pode nortear os criterios de selegao para elaborar um programa de inspegao mais 

preciso. 

Tem se percebido ao Iongo do tempo que o perfii das unidades fraudadoras tem sido 

definidos de acordo com itens como: atividades desenvolvidas pela empresa, classificagao 

tarifaria, localizagao geografica, tipos de padroes da entrada de servigo entre outras 

particularidades. 

3.4 ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE AS INSPEgOES. 

Deve-se atentar que a motivagao de uma inspegao e bem mais do que identificar 

fraudes, tambem se objetiva: detectar falhas na medigao da unidade consumidora, 

irregularidades tecnicas, falhas na ligagao feita pela empresa etc. 
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O trabalho de inspegao deve ser realizado por pessoas com vasta experiencia em 

instalacoes eletricas, que tenha tambem habilidade em comunicar-se e argumentar quando 

necessario. A inspegao devera ser realizada por duas pessoas com o perfil descrito 

anteriormente, sendo realizada na presenga ou conhecimento do responsavel (ou o seu 

preposto) pela unidade consumidora, informando-o que se trata de uma inspegao de rotina 

explicando cada etapa realizada inclusive os resultados obtidos. 

Durante toda a inspegao qualquer contato com o consumidor deve ser feito com todo o 

respeito necessario, evitando qualquer insinuagao de atos como fraude, roubo, desvio de 

energia ou similares, nao podendo o consumidor ser acusado de maneira nenhuma de 

qualquer irregularidade encontrada. 

Porem, se em algum momento o consumidor se mostrar agressivo, em qualquer das 

etapas da inspegao, a equipe deve lacrar a medigao, retirando-se do local avisando 

imediatamente as autoridades policiais bem como a chefia do setor de inspegao. 

Constatada a fraude bem como o furto de energia, a equipe devera seguir os 

procedimentos normalizados na empresa estabelecidos para essa situagao, que muitas vezes 

consiste em: preenchimento de um termo de inspegao, retirada da medigao para analise de 

fraude, suspensao no fornecimento de energia, registro de boletim de ocorrencia em delegacia 

proxima, entrega de uma carta convocagao para o cliente comparecer na agenda da 

eoncessionaria, para a regularizagao devida. 
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3.5 SETOR DE GERAQAO DE INSPEgAO TECNICA DA ENERSUL 

3.5.1 IDENTIFICACAO DO PROBLEMA 

Durante o periodo de estagio na empresa entre outras atividades, fiquei responsavel 

por enviar as empresas terceirizadas os pedidos de inspegao, feitas atraves do SIC (Sistema 

Comercial da empresa), onde se gerava um arquivo a ser impresso e um protocolo de 

controle, onde poderiamos acompanhar todos os procedimentos realizados. Diversos eram os 

motivos apontados no documento de geragao de inspegao entre eles: Medidor queimado, 

borne do medidor queimado, indicios de fraudes na medigao, ligagao clandestina, ligagao a 

revelia, troca de disjuntor entre outras. 

Todas esses pedidos de inspegao eram encaminhados via e-mail para a supervisao de 

perdas, em seguida repassadas para nos darmos o tratamento necessario a cada pedido, 

diversos setores da empresa faz essas solicitagoes entre eles; o plantao de atendimento tecnico 

ao consumidor, plantao de atendimento administrative ao consumidor, area de leitura, area de 

faturamento e tambem a ouvidoria que recebe denuncias via telefone ou e-mail atraves do 

programa caga aos gatos, da empresa. 

Diante de tantos motivos de inspegoes e solicitantes, percebemos que era dispendioso 

procurar as fichas de solicitagoes impressas, para identificar o numero dos protocolos de 

inspegoes geradas, para qualquer consulta que se fizesse necessario. Pois todas as inspegoes 

geradas eram impressas e annazenadas em pastas, assim diversas vezes os solicitantes 

queriam saber se a inspegao ia tinha sido gerada, o andamento, resultado, e tudo isso era feito 

manualmente onde muitas vezes os processos nao sendo encontrados restava a duvida em 

saber se tinha sido ou nao gerado. 
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3.5.2 SOLUgAO PROPOSTA 

Diante da situagao, propus ao supervisor da area de perdas comercial, que tambem era 

o supervisor do meu estagio. que desenvolvessemos um software, que gerenciasse um banco 

de dados, que armazenasse informagoes como data da solicitacao, solicitante, protocolo 

gerado, codigo do cliente, motivo, usuario entre outras. 

Com o devido apoio e outras sugestao, pude contar com tres horas diarias para 

desenvolver o banco de dados, onde teria quinze dias uteis para desenvolve-lo e testa-lo. 

3.5.3 DESCRigAO DAS ATIVIDADES 

Assim passamos a elaborar um piano de metas, bem como um cronograma descrito na 

tabela 3.1 para orientar o tempo, e etapas que tinhamos. 

ISEMANA 

(13/03/2006 a 17/03/2006) 

H SEMANA 

(20/03/2006 a 24/03/2006) 

m SEMANA 

(27/03/2006 a 31/03/2006) 

1° Dia Pesquisa da Plataforma Estudo sobre Iogica de 
banco de Dados Construgao do Programa 

2° Dia Escolha da Plataforma Estudo sobre o Gerenciador 
de Banco Acces Construgao do Programa 

3° Dia 
Pesquisa e aquisicao de 

material de consulta 
sobre Acces 

Estudo sobre programacao 
em Visual Basic para 

Access 
Construgao do Programa 

4° Dia 
Pesquisa e aquisicao de 

material de consulta 
sobre Acces 

Estudo sobre programacao 
em Visual Basic para 

Access 

i 
Teste no programa 

| 

5° Dia Estudo sobre logica 
de banco de Dados 

1 
Construgao do Programa Teste no programa 

Tabela 3.1 Cronograma de atividades para desenvolver o Banco de Dados. 
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Sendo assim passei a procurar informagoes de que plataforma de dados seria mais 

viavel, pelo tempo exiguo e a disponibilidades de software da empresa optei em utilizar a 

ferramenta para banco de dados do pacote do Office XP, uma vez que a empresa j a o possuia 

e pela familiaridade que ja possuimos. 

Passamos a seguir cada etapa determinada por mim em conjunto com o supervisor da 

empresa, onde conseguimos realizar com sucesso cada etapa proposta em tempo habil, 

ficando o produto final um programa que gerencia o banco de dados construido. 

3.5.4 DESCRIQAO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE INSPECAO 

Assim foi concebido o programa em Access onde a interface dele esta indicada 

na figura 3.1 

enersul 
energlos do brasil 

Cadastro de Inspegoes 

CDC/IDE |iwi 

SOLICITANTE JCOO U NR: 

MOTIVD | Jumper 

Obs: 

ID |nio 

conforme Informacoes prestadas, o cliente e s l a 
k o m ii ulir ,„•. de fraude. lumper no medidor 

USUARIO [7ffffW!f!1!ffiff - | 

•1 

9* 

Figura 3.1 Interface do programa de cadastro de inspecao. 

Nesse formulario inicial, cadastramos a data, codigo do cliente, solicitante, numero da 

solicitagao, motivo, se a unidade consumidora esta ligada direto ou nao, um local para 
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observacao, um campo para o numero de protocolo e o usurario que cadastrou. Como a 

programacao em visual basica para Access e orientada ao objeto, descreveremos a seguir o 

codigo fonte desenvolvido para os campos e botoes desse formulario. 

CODIGO FONTE 

Option Compare Database 

Private Sub Comando30_Cfick() 
On Error GoTo Err_Comando30_Click 

DoCmd.GoToRecord, , acNext 
Exit_Comando30_Click: 

Exit Sub 
Err_Comando30_Click: 

MsgBox Err. Description 
Resume Exit_Comando30_Click 

End Sub 

Private Sub Comando32_Click() 

On Error GoTo Em__Comando32_Cfick 
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious 

Exit_Comando32_Ciick: 
Exit Sub 

Err_Comando32_C(ick: 
MsgBox Err. Description 
Resume Exit_Comando32_Cfick 

End Sub 

Private Sub Lixo_C(ick() 

On Error GoTo Err_Lixo_Click 
DoCmd.DoMenultem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 
DoCmd.DoMenuitem acFormBar, acEditMenu, 6, , acivTenuVer70 

Exit_Lixo_C!ick: 
Exit Sub 

Err_Lixo_Click: 
IvTsgBox Err. Description 
Resume Exit Lixo Click 

End Sub 



Private Sub sair_Click() 

On Error GoTo Err_sair_Cfick 
DoCmd.Close 

Exit_sair_Click: 
Exit Sub 

Err_sair_C(ick: 
MsgBox Err. Description 
Resume Exit_sair_Cfick 

End Sub 

Private Sub pendentes_CIick() 

On Error GoTo Err_pendentes_Click 
Dim stDocName As String 
stDocName = "Pendente" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNorma!, acEdit 

Exit_pendentes_Click: 
Exit Sub 

Err_pendentes_Click: 
MsgBox Err. Description 
Resume Exit_pendentes_Click 

End Sub 

Private Sub todasinspecoes_Click() 

On Error GoTo Err_todasinspecoes_Click 
Dim stDocName As String 
stDocName = "Totais" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit 

Exit_todasinspecoes_Click; 
Exit Sub 

Err_todasinspecoes_Click: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_todasinspecoes_Click 

End Sub 

Private Sub Comando97__C(ick() 

On Error GoTo Err_Comando97_Click 
Dim stDocName As String 
Dim stLinkCriteria As String 
stDocName = "gerenciador de consultas" 
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

Exit_Comando97_Click: 
Exit Sub 

Err_Comando97_C f ick: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_Comando97_Cfick 

End Sub 
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Private Sub mensagens_Click() 
On Error GoTo Err_mensagens_Click 

Dim stDocName As String 
Dim stLinkCriteria As String 
stDocName = "Mensagens" 
DoCmd.OpenForm stDocName,, , stLinkCriteria 

Exit_mensagens_Click: 
Exit Sub 

Err_mensagens_Click: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_mensagens_Click 

End Sub 

Associado a esse programa, temos uma interface utilizada apenas para consultas, para 

que achemos qualquer entrada que seja feita no banco de dados, e todas as informagoes 

associadas a ela, essas consultas que podemos realizar era a meta principal na confeccao desse 

programa, pois era realizada antes manualmente em pastas separadas por ano. Na figuara 3.2 

podemos ver como ficou essa interface que e chamada apartir do formulario principal atraves 

de um botao com a figura de uma lupa 

enersul 
f i f g t a s do brasil 

Gerenciador de Consultas 

Pendente Relatorio 

Figura 3.2 Interface do gerenciador de consultas 

Nessa interface percebemos facilmente que podemos consultar atraves do CDC, 

codigo do cliente, por SS que e a solicitacao de servigo, por data, podemos consultar as 
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reenviadas que por alguma falha do solicitante no fornecimento do CDC ou endereco nao 

pode ser gerado a inspegao ficando no aguardo das retificagoes, podemos consultar os pedidos 

pendentes que por qualquer motivo estao aguardando ser gerada, geralmente sao solicitagoes 

feitas sem o CDC do cliente, por fim esse programa gera um relatorio de todas as inspegoes 

geradas para qualquer data, um modelo desse relatorio encontra-se no Anexo I I desse 

trabalho, e a seguir encontra-se o codigo fonte dessa interface. 

Option Compare Database 

Private Sub cdc_Cffck() 
On Error GoTo Err_cdc_Click 

Dim stDocName As String 
stDocName = "Consulta por CDC" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit 

Exit_cdc_Click: 
Exit Sub 

Err_cdc__Click: 
MsgBox Err. Description 
Resume Exit_cdc_Click 

End Sub 

Private Sub data_Click() 

On Error GoTo Err_data_Cfick 
Dim stDocName As String 
stDocName = "Consulta por data" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit 

Exit_data_Cfick: 
Exit Sub 

Err_data_Cfick: 
MsgBox Err. Description 
Resume Exit_data_Click 

End Sub 

Private Sub ss_Click() 

On Error GoTo Err_ss_Click 
Dim stDocName As String 
stDocName = "Consulta Por SS" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit 

Exit_ss_Click: 
Exit Sub 

Err_ss_Click: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_ss_Cfick 

End Sub 



Private Sub Comando11_Click() 
On Error GoTo Err_Comando11_Cfick 

Dim stDocName As String 
stDocName = "Pendente" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit 

Exit_Comando11_Cfick: 
Exit Sub 

Err_Comando11_Cfick: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_Comando11_Click 

End Sub 

Private Sub pendentes_Click() 

On Error GoTo Err_pendentes_Click 
Dim stDocName As String 
stDocName = "Pendente" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit 

Exit_pendentes_Click: 
Exit Sub 

Err_pendentes_Click: 
MsgBox Err. Description 
Resume Exit_pendentes_Click 

End Sub 

Private Sub todas_Click() 
On Error GoTo Err_todas_Cffck 

Dim stDocName As String 
stDocName = 'Totais" 
DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit 

Exit_todas_Click: 
Exit Sub 

Err_todas_C,ick: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_todas_Click 

End Sub 
Private Sub sair_Click() 

On Error GoTo Err_sair_Click 
DoCmd.Close 

Exit_sair_Click: 
Exit Sub 

Err_sair_Click: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_sair_CIick 

End Sub 



Private Sub voltar_C!ick() 
On Error GoTo Err_voftar_Cifck 

Dim stDocName As String 
Dim stLinkCriteria As String 
stDocName = "cadastro de inspecoes" 
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

Exit_vo!tar_Ciick: 
Exit Sub 

Err_voltar_Click: 
MsgBox Err. Description 
Resume Exit_voltar_Click 

End Sub 

Private Sub relatorio_Click() 
On Error GoTo Err_re!atorio_C!ick 

Dim stDocName As String 
stDocName = "Relatorio do dia" 
DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview 

Exit_relatorio_C(ick: 
Exit Sub 

Err_reiatorio_Click: 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit_relatorio_Click 

End Sub 

#CONSULTAS 

SELECT mudei.SV, mudei.CDC, mudei.SOLICITANTE, mudei.SS, mudei.USUARlO 
FROM mudei 
WHERE (((mudei. D ATA)>#4/67'2006#)) 
ORDER BY mudei.DATA, mudei.SV DESC; 

SELECT mudei.CDC, mudei.SS, mudei.DATA, mudei.SOLICITANTE, mudei.USUARlO 
FROM mudei 
WHERE (((mudei.CDC)=[Tnforme o CDC, sem HifenJ)); 

SELECT mudei.CDC, mudei.SV, mudei.SS, mudei.DATA, mudei.SOLICITANTE, mudei.USUARlO 
FROM mudei 
WHERE (((mudei.DATA)=[informe data ex 01/01/05])); 

SELECT mudei.CDC, mudei.SV, mudei.SS, mudei.DATA, mudei.SOLICITANTE, mudei.MOTIVO 
FROM mudei 
WHERE (((mudei. SS)=[Digite o n° da SS])); 

SELECT mudei.DATA, mudei.CDC, mudei.SS, mudei.Obs 
FROM mudei 
WHERE (((mudei.SS)-'pendente" Or (mudei.SS) Is Null Or (mudei.SS)="suspenson)) 
ORDER BY mudei.DATA; 

SELECT mudei.DATA, mudei.CDC, mudei.SS, mudei.SOLICITANTE, mudei.USUARlO 
FROM mudei 
WHERE (((mudeLSS^reenviadas*)); 
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Associado a esse programa, temos uma interface utilizada apenas para cadastro das 

mensagens mais recorrentes que preenchemos no programa de gera9ao de inspeijao da 

empresa, pois percebemos que no momento da gera9ao da inspeijao se demanda grande 

tempo, para se fazer as observa9oes para o tecnico que realizara as inspe96es, assim criamos 

esse formulario, que ja tem as observa96es mais recorrentes precisando apenas trocar o 

numero da solicita9&o da ss, depois copiar e colar na area especifica no programa, podemos 

ver essa interface na figura 3.3. 

enersul 
•n+fplos do brattl 

Gerenciador de Mensagens 

Mens 

conform* 
conforms 
conform* 
conforms 
conforms 
conform* 
conform* 
conform* 
conform* 
conform* 
conform* 

i numero de servico > 
i numero de service > 

• numei 
Inform a 
Informs 
Informs 
Informs 

o msdldor vsts com born* queimado 
o medidor esta com deferto. flcsndo 
o cliente ests com Indfdos de frauds 
o medidor ests danlflcado. flcsndo i 
sdldor esta com borne queimado. flci 

flcsndo s uc llgsds dlrsto. 
cliente llgado dlrsto. 
Msdldor com Iscres vlolsdos 

ds ssnrico xxxxx, o msdldor ests danlflcado. flcsndo s uc llgsds dlreto. 
prestadss. o msdldor ests com borne queimado. flcsndo s uc llgsds dlreto. 
pi est <i das, o medidor asts com defelto. Medidor com disco praso. 
prestadss, o cliente ests com indlcios de frauds. Ligacao dlreta. 
prestadss, Cuplm no Interior ds caixa de medicao.) 

o numero de servico KXXXM. cliente Instslou psdrlo novo e solicits a mudanca do ligacao. 
Informscoss prestadss, por dsnunds desvio no medicao dlreto ds rsde. 
Informscoes prestadss, verlflcer se o medidor ests sbsndonsdo. 

Figura 3.3 Interface do gerenciador de Mensagens 

Por fim podemos ver em forma de tabela, como foi construido o nosso banco de 

dados, na tabela 3.2 , esta mostrado um exemplo de dados cadastrado no banco de dados. 
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CDC M o n v o LIG 
D1RETO OBS SOLICITANTE PRO'l'OC'OLO DATA USUARiO 

1014612 abelha no medidor sem condicoes de 
leimra Plantao Tecnico 111282462 02/04/06 adriano magno 

2384602 
1264296 

cliente c/ fraude 
bonie queimado sim 

Desvio na murela Leirura Aberta 02/04/06 adriano magno 2384602 
1264296 

cliente c/ fraude 
bonie queimado sim Inspecionada 04/04/2006 Plantao Tecnico 111232662 02/04/06 adriano magno 

4438422 rekgacao Feita por cliente fatura Aberta 02/04/06 adriano magno 
04643328 desvio da medicao Plantao Tecnico 111606262 02/04/06 adriano magno 
12682100 i medidor com disco preso sim Indicios de fraude Plantao Tecnico 112444462 04/04/06 adriano magno 

386496402 medidor com disco preso Plantao Tecnico 1124449362 04/04/06 adriano magno 
16384302 enroscado na rede: Plantao Tecnico 1124494362 04/04/06 adriano magno 
12611491 medidor parado: Leirura Aberta 04/04/06 adriano magno 
12463884 medidor paiado: Iadicios de fraude Dcm'mcia 1124304962 04/04/06 adriano magno 
12422848 medidor djmificsdo. Denuncia 112432462 04/04/06 adriano magno 
6322416 desvio no pontalete Plantao Tecnico 1148498862 04/04/06 adriano magno 

22244901 borne queimado sim Plantao Tecnico 114881662 04/04/06 adriano magno 
4263253 medidor danificado Indicios de fraude Plantao Tecnico Aberta 04/04/06 adriano magno 
2384640 medidor com defeito sim Dentincia 114886862 04/04/06 adriano magno 

10326142 medidor c/ borne 
queimado Leimra 114830462 04/04/06 adriano magno 

63449442 medidor c/ bonie 
queimado Leirura 114832362 04/04/06 adriano magno 

Tabela 3.2 Tabela do banco de dados do programa de cadastro de inspegao 

Assim pudemos testar o programa durante aiguns dias, fizemos pequenos ajustes, foi 

aprovado pelo supervisor da area de perdas comerciais e hoje encontra-se em uso, sendo 

possivel atraves de seu banco de dados, gerar consultas de quantidades inspecoes geradas por 

dia, semana, mes, ano, solicitante, usuario ou qualquer outra informacao que esteja contida no 

banco de dados. 
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CONSIDERA£OES FINAIS 

Ao termino deste trabalho percebi a importancia da identificacao de fraudes ou falhas 

de medigao em unidades consumidoras de energia eletrica, pois ha grande impacto desses dois 

fatores no indice de perdas comercial da empresa, que por sua vez traz diversos prejuizos a 

empresa. 

Estando alocado na supervisao de perdas da empresa, que tem como finalidade 

principal a pesquisa dos fatores que geram as perdas comerciais bem como a busca e 

reaiizacao de agoes que visam a rninimizagao dessas perdas. Tive contato com analise de 

perfil de grandes clientes, como tambem de unidades residenciais, podendo assim contribuir 

na identificacao de clientes fraudadores ou com falhas de medicao em toda a empresa. Entre 

as irregularidades mais recorrentes podemos citar: fraudes nas medicoes, ligacoes 

ciandestinas, unidades sem medigao, defeftos nos medidores, falhas no cadastro do cliente. 

Para clientes grupo B, contribui para empresa na concepgao de um software para 

gerenciar todas as inspecoes solicitadas a empresa, podendo fazer atraves dele diversos tipos 

de consultas ou gerar relatorios de maneira rapida e precisa, o que trouxe maior agilidade na 

pesquisa feita anteriormente. 

Para clientes do grupo A, fizemos a monitoragao dos perfis de consumo de energia, 

ficando atentos atraves de um sistema de telemedicao, a desligamentos repentinos de energia, 

abertura da caixa de medigao, disparo do sensor de presenga instalado na cabine de medigao, 

bem como da memoria de massa dos medidores, com todos esses dados identificamos 

inumeros cliente com perfil de fraudadores ou com falhas na medigao, sendo comprovado a 

suspeita em campo por diversas vezes. 
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A N E X O S 



ANEXO I 

TARIFAS PRATICADAS PELA ENERSUL 
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AGENCIA NACIONAL D E E N E R G I A E L E T R I C A - A N E E L 
RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N° 311, DE 06 DE A B R I L DE 2006 

Homologa as tarifas de fornecimento de energia eletrica da Empresa Energetica de 
Mato Grosso do Sul S/A - ENERSUL, para o periodo de 08 de abril de 2006 a 07 de abril de 
2007 

E N E R S U L - SISTEMA I N T E R L I G A D O 

LEGENDA TUSD + TUST + TE < = > (TARIFAS DE FORNECIMENTO) 

TARIFA 
CONVENCIONAL 

QUADRO A 

TARIFA 
CONVENCIONAL 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE TARIFA 
CONVENCIONAL DEMANDA ENERGIA DEMANDA DEMANDA ENERGY 

SUBGRUPO (R$/kW) (R5/MWh) (RS/kW) (R$/MWh) (R$/kW) (R$/MWh) 

Bi-RESIDENCIAL BAiXA REN DA 1 I 

Consumo mensal ate 30 kWb 142,14 101,98 40,16 

Consumo mensal de 31 a 80 kWh 243,68 174,83 68,85 

Consumo mensal de 81 a 100 kWh 244,43 175,58 68,85 

Consumo mensal de 101 a 150 kWh 366,62 263,36 103,26 

Consumo mensal superior ao limite 
regional de 150 kWh 

40733 292,60 114,73 

i 

TARBFA 
CONVENCIONAL 

(2,9%) QUADRO A TARBFA 
CONVENCIONAL 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

DEMANDA ENERGIA DEMANDA ENERGIA DEMANDA ENERGIA 

SUBGRUPO (R$/kW) (RS/MWh) (R$/kW) (R.VMWh) (R$/kW) (R$/MWh) 

A l (230 kV ou mais) 

A2(88 a l38kV) 

A3 (69 kV) 

A3a (30 a 44 kV) 42,08 152,24 45,63 27,10 -3,55 125,14 

A4 (2,3 a 25 kV) 45,98 153,14 50,05 27,10 -4,07 126,04 

AS (Subterraneo) 67,72 160,27 91,68 18,39 -23,96 141,88 

Bl RESIDENCIAL 419,15 301,09 118,06 

B2-RURAL 259,81 186,63 73,18 
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B2-C00P. DE ELETRIF. 
RURAL 

181,84 130,62 51,22 

B2-SLRVigO PUBLICO DE 
IRRIGAgAO 

238,87 171,59 67,28 

B4-.ILUMINACA0 PUBLICA 

B4a - Rede de Distribuicao 213,52 153,38 60,14 

B4b - Bulbo da Lampada 234,36 168,35 66,01 

TARIFA HORO-
S A Z O N A L A Z U L 

(2,9%) QUADRO B 

TARIFA HORO-
S A Z O N A L A Z U L 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE TARIFA HORO-
S A Z O N A L A Z U L DEMANDA (R$/kW) DEMANDA (R$/kW) DEMANDA (R$/kW) 

SUBGRUPO PONTA F. PONTA PONTA F. PONTA PONTA F.PONTA 

A l (230kVou mais) 

A2 (88 a 138 kV) 21,36 4,64 21,20 4,74 0,16 -0,10 

A3 (69 kV) 41,69 10,90 42,52 11,23 -0,83 -0,33 

A3a (30 a 44 kV) 42,81 13,46 43,21 13,65 -0,40 -0,19 

A4 (2,3 a 25 kV) 45,72 14,39 46,24 14,62 -0,52 -0,23 

AS (Subterraneo) 47,80 22,09 91,68 18,39 -43,88 3,70 

TARIFA HORO-
SAZONAL .AZUL 

(2,9%) QUADRO C 

TARIFA HORO-
SAZONAL .AZUL 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TF. TARIFA HORO-
SAZONAL .AZUL 

ENERGIA (R$/MWh) ENERGIA (R$/MWh) ENERGIA (RS/MWh) 

Ponta r. ruuia ruma £•. ruaw Ponta F. Ponta 

SUBGRUPO Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca 1 Umida 
1 

Seca Umida Seca Umida 

Al(230kVoumais) 

A2 (88 ft 3 38 kV) 222 63 201.55 139 39 126,92 27.10 27 10 27 10 n in 195,53 17/1 AS 112 29 
, 

99 82 
1 

A3 (69 kV) 224,26 202,44 140,17 127,11 27,10 27,10 27,10 27,10 197,16 175,34 113,07 100,01 

A3a(30a44 kV) 

A4 (2,3 a 25 kV) 

232,86 

233,70 

210,94 

211,71 

141,30 

141,70 

128,31 

128,66 

27,10 

27,10 

27,10 

27,10 

27,i0 

27,10 

27, iO 

27,10 

205,76 

206,60 

183,34 

184,61 

i 14,20 

114,60 

101,21 

101,56 

AS (Subterraneo) 244,59 221,54 148,26 134,59 27,10 27,10 27,10 27,10 217,49 194,44 121,16 107,49 

TARIFA DE 
ULTRAPASSAGEM HORO 

SAZONAL AZUL 

(2,9%) QUADRO D 

TUSD + TUST-f-TE TUSD + TUST TE 

DEMANDA (RS/kW) DEMANDA (R$/kW) DEMANDA (R$/kW) 
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SUBGRUPO PONTA F. PONTA PONTA F. PONTA PONTA F.PONTA 

A l (230 kV oumais) 

A2(88al38kV) 64,10 13,93 63,62 14,23 0,48 -0,30 

A3 (69 kV) 125,10 32,72 127,59 33,71 -2,49 -0,99 

A3a (30 a 44 kV) 128,42 40,36 129,62 40,93 -1,20 -0,57 

A4 (2,3 a 25 kV) 137,14 43,15 138,70 43,84 -1,56 -0,63 

AS (Subterraneo) 143,41 66,26 275,05 55,16 -131,64 11,10 

TARIFA HORO-SAZONAL 
VERDE 

(2,9%) QUADRO E TARIFA HORO-SAZONAL 
VERDE 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

SUBGRUPO (R$/kW) (R$/kW) (R$/kW) 

A3a (30a44kV) 13,46 13,65 -0,19 

A4 (2,3 a 25 kV) 14.39 14,62 -0,23 

AS (Subterraneo) 22,10 18,38 3,71 

TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

(2,9%) QUADRO F TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

ENERGIA (R.VMWh) ENERGIA (R$/MWh) ENERGIA (RS/MWh) 

TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta 

SUBGRUPO Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida 

A3a (30 a 44 kV) 946,25 924,34 141,30 128,31 722,70 722,70 27,10 27,10 223,55 201,64 114,20 101,21 

A4(2,3a25kV) 984,67 962,68 141,70 128,66 760,35 760,35 27,10 27,10 224,32 202,33 114,60 101,56 

AS (Subterraneo) 1030,46 1007,45 148,27 134,60 760,35 760,35 27,10 27,10 270,11 247,10 121,17 107,50 

TARIFA DE 
ULTRAPASSAGEM HORO-

SAZONAL VERDE 

(2,9%) QUADRO G TARIFA DE 
ULTRAPASSAGEM HORO-

SAZONAL VERDE TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

SUBGRUPO (R$/kW) (RS/kW) (RS/kW) 

A3a(30a44kV) 40,38 40,95 -0,57 

A4 (2,3 a 25 kV) 43,17 43,86 -0,69 

AS (Subterraneo) 66,30 55,17 11,13 
i 
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TARIFA COOPERATIVA DE E L E T R I F I C A C A O R U R A L CONVENCIONAL 

SUBGRUPO DEMANDA CONSUMO SUBGRUPO 

(R$/kW) (RS/MWh) 

A3a(30a44 kV) 7,50 110,30 

A4 (2,3 a 25 kV) 7,82 114,38 

DESCONTOS PERCENTUAIS QUADRO 

UNIDADE CONSUMIDORA DEMANDA ENERGIA 

R U R A L - G R U P O A 10 10 

OBSERVACAO: 
1. 1. Cliente do subgrupo "B2", conceder desconto de 67% na tarifa do respective subgrupo, para o 

consumo de energia eletrica que incidir exciusivamente na atividade de irrigacao ou aquicultura no periodo 
compreendido entre 21h30min e 6h. 

2. 2. Cliente do grupo " A " classificados como rural, cooperativa de eletrificacao rural ou sv.publico de 
irrigacao, conceder desconto de 80% na tarifa original (sem desconto acumulado) de consumo de E.E. 
(kWh) que incidir exciusivamente na atividade de irrigacao ou aquicultura no periodo compreendido entre 
21h30min e 6b. 

3. 3. No caso de Cooperativas, o consumo sujeito ao desconto estabeiecido acima, sera aquele 
correspondente ao somatorio dos consumos dos cooperados que utiliza energia exciusivamente na atividade 
de irrigacao ou aquicultura. 

(7,9%) QUADRO A 

TARIFA TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

CONVENCIONAL DEMANDA ENERGIA DEMANDA ENERGIA DEMANDA 
i . 1 

ENERGIA 

SUBGRUPO (RS/kW) (R$/MWh) (R$/kW) (RS/MWh) (R$/kW) (R$/MWh) 

A3a (30 a 44 kV) 44,12 159.63 47 85 28,41 -3,73 131,22 

A4 (2,3 a 25 kV) 48,22 160,57 52,48 28,41 -4,26 132,16 

AS (Subterraneo) 71,02 168,06 96,14 19,29 -25,12 148,77 

B3-DEMAIS CLASSES 434,67 312,24 122,43 
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TARIFA HORO-
SAZONAL AZUL 

(7,9%) QUADRO B TARIFA HORO-
SAZONAL AZUL 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

TARIFA HORO-
SAZONAL AZUL 

r 
DEMANDA (RS/kW) DEMANDA (RS/kW) DEMANDA (RS/kW) 

SUBGRUPO PONTA F. PONTA PONTA F. PONTA PONTA F.PONTA 

A l (230 kV ou mais) 

A2 (88 a 138 kV) 22,40 4,87 22,23 4,97 0,17 -0,10 

A3 (69 kV) 43,72 11,44 44,59 11,78 -0,87 -0,34 

A3a (30 a 44 kV) 44,89 14,11 45,31 14,31 -0,42 -0,20 

A4 (2,3 a 25 kV) 47,94 15,09 48,48 15,33 -0,54 -0,24 

AS (Subterraneo) 50,13 23,17 96,14 19,29 -46,01 3,88 

TARIFA HORO-
SAZONAL 

AZUL 

(7,9%) QUADRO C 

TARIFA HORO-
SAZONAL 

AZUL 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE TARIFA HORO-
SAZONAL 

AZUL ENERGIA (RS/MWh) ENERGIA (R$/MWh) ENERGIA (RS/MWh) 

TARIFA HORO-
SAZONAL 

AZUL 

Ponta F. Ponta Ponia F. Ponta Ponta F. Pouta 

SUBGRUPO Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida 

Al(230 kV ou 
mais) 

A2 (88 a 138 kV) 233,44 211,34 146,L6 133,08 28,41 28,41 28,41 28,41 205,03 182,93 117,75 104,67 

A3 (69 kV) 235,15 212,27 146,98 133,28 28,41 28,41 28,41 28,41 206,74 183,86 118,57 104,87 

A3a (30a44kV) 244,17 221,18 148,16 134,54 28,41 28,41 28,41 28,41 2x5,76 192,77 119,75 106,13 

A4 (2,3 a 25 kV) 245,05 221,99 148,57 134,90 28,41 28,41 28,41 28,41 216,64 193,58 120,16 106,49 

AS (Subterraneo) 256,46 232,29 155,45 141,13 28,41 28,41 28,41 28,41 228,05 203,88 127,04 11272 
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T A R I F A D E 
U L T R A P A S S A G E M HORO-

S A Z O N A L A Z U L 

(7,9%) QUADRO D T A R I F A D E 
U L T R A P A S S A G E M HORO-

S A Z O N A L A Z U L TUSD + TUST -ME TUSD + TUST TE 

T A R I F A D E 
U L T R A P A S S A G E M HORO-

S A Z O N A L A Z U L 

DEMANDA (RS/kW) DEMANDA (R$/kW) DEMANDA (R$/kW) 

SUBGRUPO PONTA F. PONTA PONTA F. PONTA PONTA F. PONTA 

A l (230 kV ou mais) 

A2 (88 a 138 kV) 67,22 14,62 66,71 14,92 0,51 -0,30 

A3 (69 kV) 131,18 34,33 133,79 35,35 -2,61 -1,02 

A3a (30a44kV) 134,66 42,32 135,92 42,92 -1,26 -0,60 

A4 (2,3 a 25 kV) 143,82 45,25 145,44 45,97 -1,62 -0,72 

AS (Subterraneo) 150,39 69,49 288,42 57,85 -138,03 11,64 | 

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

(7,9%) QUADRO E T A R I F A H O R O - S A Z O N A L 
VERDE 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

SUBGRUPO (R$/kW) (R$/kW) (R$/kW) 

A3a(30a44kV) 14,11 14,31 -0,20 

A4 (2,3 a 25 kV) 15,09 15,33 -0,24 

AS (Subterraneo) 23,18 19,29 3,89 
f 

TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

(7,9%) QUADRO F TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

ENERGIA (R$/MWh) ENERGIA (R$/MWh) ENERGIA (R$/MWh) 

TARIFA 
HORO-

SAZONAL 
VERDE 

Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta 

SUBGRUPO Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida Seca Umida 

A3a(30a44kV) 992,24 969,25 148,16 134,54 757,82 757,82 28,41 28,41 234,42 211,43 119,75 106,13 

A4 (2,3 a 25 kV) 1032,52 1009,46 148,57 134,90 797,30 797,30 28,41 28,41 235,22 212,16 120,16 106,49 

AS (Subterraneo) 1080,53 1056,41 155,47 141,14 797,30 797,30 28,41 28,41 283,23 259,11 127,06 112,73 
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TARIFA DE 
ULTRAPASSAGEM HORO-

SAZONAL VERDE 

(7,9%) QUADRO G TARIFA DE 
ULTRAPASSAGEM HORO-

SAZONAL VERDE TUSD + TUST +TE TUSD + TUST TE 

SUBGRUPO (R$/kW) (R$/kW) (RS/kW) 

A3a (30 a 44 kV) 42,33 42,93 -0,60 

A4 (2,3 a 25 kV) 45,27 45,99 -0J2 

AS (Subterraneo) 69,.54 57,87 11,67 

1 
DESCONTOS PERCExNTUAIS QUADRO 

UNIDADE CONSUMIDORA DEMANDA ENERGIA 

AGUA, E S G O T O E SANEAMENTO - GRUPO A 15 15 

AGUA, E S G O T O E SANEAMENTO - GRUPO B - 15 



ANEXO II 

RELATORIO GERADO PELO PROGRAMA 
DE CADASTRO DE LNSPEgOES 



e n e r s u l 
energias do brasil 

CDC/IND sv ss SOLICITANTE 

2225656 

9729129 

2219295 

11261620 

2269692 

1100556 

9722291 

2117025 

1272702 

11267290 

1271612 

5226206 

1257921 

2692751 

5226206 

11257277 

2220266 

220949 

221406 

221233 

221449 

221224 

220320 

221164 

221261 

221294 

221399 

221603 

221606 

221621 

221724 

221744 

220773 

220762 

Aberta 

189662362 

189668362 

189676662 

189681262 

189839962 

189841762 

189847462 

189854762 

11367890 

189873262 

189875962 

189885962 

189888962 

Aberta 

189652262 

189655362 

PLANTAO 

PLANTAO 

DENUNCIA 

LEITURA 

DENUNCIA 

LEITURA 

DENUNCIA 

LEITURA 

FATURAMENTO 

FATURAMENTO 

FATURAMENTO 

LEITURA 

LEITURA 

PLANTAO 

PLANTAO 

PLANTAO 

PLANTAO 
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